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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como condão promover um estudo sobre a destinação das 

verbas arrecadadas no Brasil com a tributação oriunda da União e consequentemente 

sua conversão para custeio de políticas públicas, especificamente na área da 

educação básica nos períodos entre 2003 a 2006 e 2019 a 2022, em que governaram 

o Brasil o atual Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e o Ex-Presidente 

Jair Messias Bolsonaro, respectivamente. Tem-se visto a todo instante em noticiários 

diversos que o Brasil é um dos países que possui uma das maiores cargas tributárias 

do mundo, e na contramão, é possível enxergar que a educação básica, como garantia 

fundamental no Estado democrático de direito, conforme dispõe o artigo 6º da 

Constituição da República de 1988, tem sua qualidade questionada a todo tempo. 

Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo compreender a forma de arrecadação 

desses tributos, sua distribuição, investimento e custeio dos direitos sociais no âmbito 

da União, bem como, os percentuais que são destinados ao custeio da educação 

básica no Brasil especificamente. Discute-se se os montantes destinados atualmente 

ao custeio do ensino básico são suficientes para promover desenvolvimento humano. 

Assim, surge como problemática da presente pesquisa indagar se esse “mínimo 

garantido” pela lei é o “mínimo necessário” para promover um desenvolvimento 

humano? Por fim, apresenta indicativos de que a alta tributação no Brasil, convertida 

em investimentos para políticas públicas de qualidade podem afetar o 

desenvolvimento humano e elevar o nível da educação básica, como se vê nos países 

nórdicose do leste asiático, por exemplo. Para a confecção da presente  dissertação, 

utilizou-se de pesquisas bibliográficas tais como livros de autores renomados e 

revisão bibliográfica atual das principais fontes de dados relativas a artigos científicos 

qualificados. Quanto a abordagem da pesquisa o método utilizado é o quali-

quantitativo, frisando a todo tempo a compreensão dos temas a partir da sua 

explicação e motivos, bem como trabalhar dados estatísticos sobre educação básica 

em outros países, para comparações. 

Palavras-chave: Tributação. Políticas Públicas. Educação. Desenvolvimento 
Humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ABSTRACT 
 
 

The purpose of this work is to promote a study on the allocation of funds collected in 

Brazil through taxation originating from the Union and consequently their conversion 

to fund public policies, specifically in the area of basic education between the years 

2010 and 2020. It is seen all the time in various news programs that Brazil is one of 

the countries that has one of the highest tax burdens in the world, and on the contrary, 

it is possible to see that basic education, as a fundamental guarantee in the democratic 

rule of law, as provided for in article 6 of the 1988 Constitution of the Republic, has 

its quality questioned all the time. In this sense, the research aims to understand how 

these taxes are collected, their distribution, investment and funding of social rights 

within the scope of the Union, as well as the percentages that are allocated to the 

funding of basic education in Brazil specifically. It will be discussed whether the 

amounts currently allocated to the cost of basic education are sufficient to promote 

human development. Thus, the problem of this research arises to ask whether this 

“minimum guaranteed” by law is the “minimum necessary” to promote human 

development? Finally, in this work we will bring indications that high taxation in Brazil, 

converted into investments for quality public policies, can affect human development 

and raise the level of basic education, as seen in Nordic countries, for example. To 

prepare this dissertation, we will use bibliographic research such as books by 

renowned authors and a current bibliographic review of the main data sources relating 

to qualified scientific articles. As for the research approach, the method used will be 

qualitative and quantitative, emphasizing at all times the understanding of the themes 

based on their explanation and reasons, as well as, we will work on statistical data 

on basic education in other countries for comparisons. 

Keyword: Taxation. Public policy. Education. Human development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

 
 

O tema relacionado às políticas públicas e desenvolvimento humano 

ocupa um espaço de relevância nas discussões acerca da evolução da sociedade e da 

democracia no Estado moderno. Sendo assim, é de suma importância permanecer 

sempre como atual, pois trata-se de instrumentos de concretização dos direitos dentro 

de uma visão constitucional. 

A alta tributação cobrada diariamente em todo território nacional, que 

coloca o Brasil entre o país com a maior carga tributária da América do Sul (Hessel, 

2023) faz emergir a indagação: os recursos financeiros investidos pelo governo federal  

na educação básica são suficientes para promover desenvolvimento humano? 

Desse modo o objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre o 

sistema tributário nacional. Explicar como funciona a receita e o custeio do sistema de 

educação básica no país, e como seu aprimoramento democrático pode proporcionar   

à população um maior nível de desenvolvimento. 

Foi feita uma análise comparativa, de dois recortes temporais, dos 

investimentos em educação feitos pelos governos que estiverem no comando do país 

nos seguintes períodos: de 2003 a 2006 e de 2019 a 2022, com o intuito de demonstrar  

os impactos da gestão dos valores designados para a educação básica em relação 

ao desenvolvimento. 

Em certa medida, buscar-se-á desenvolver a ideia de que: o maior 

problema para o Estado e para a sociedade não é a implementação dos programas 

de políticas públicas, criados pela Constituição Federal em reflexo do seu artigo 6º, 

mas sim, a concretização dos referidos programas; ou seja, fazê-los de forma 

eficiente, para que atinjam os fins a que se destinam. 

Segundo Secchi (2016), uma boa decisão pública é aquela embasada 

em informações e análises confiáveis, pautada em princípios e valores socialmente 

aceitos, que promovam os efeitos desejados para a melhoria do bem-estar coletivo. 

Por ser um tema permanentemente atual e relevante, dissertar sobre 

esse assunto é tão complexo, que se faz necessário um estudo exploratório de leis, 

livros e artigos científicos; para esclarecer como são feitas as arrecadações e 
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investimentos, pela União, nos programas sociais relacionados ao tema da educação 

básica, além de como são utilizados tais recursos e sua capacidade de suprir as 

necessidades para a promoção de desenvolvimento humano. 

Desta forma, o trabalho apresenta a seguinte problemática: se os 

percentuais de arrecadação investidos na educação básica — atualmente conhecidos 

como “mínimo garantido” — são realmente suficientes para criar e manter a eficiência 

dos programas sociais destinados à educação básica. 

É importante salientar que, para o desenvolvimento deste trabalho, 

utilizar-se-á a pesquisa quali-quantitativa. 

O método utilizado será o dedutivo, orientando o trabalho em suas 

análises de artigos, periódicos e livros; para, ao final, apresentar conclusão acerca do 

sistema tributário nacional e sua relação com as políticas públicas e o 

desenvolvimento humano. 

Serão apresentadas pesquisas realizadas por órgãos oficiais, que 

detalham os gastos públicos com educação básica no Brasil, além de oferecer dados 

acerca de orçamento público, que será discutido de forma detalhada em capítulo 

específico deste trabalho. 

Para isso, faz-se necessária uma separação didática do trabalho em 

capítulos e subcapítulos. No primeiro capítulo será exposta síntese geral sobre o 

sistema tributário brasileiro e o orçamento público, introduzindo a forma como a União 

angaria suas receitas e as distribui. 

Já no segundo capítulo, abordaremos o tema de políticas públicas e 

desenvolvimento humano, seu surgimento e o acolhimento do tema pela Constituição 

Federal Cidadã, de 1988. No terceiro capítulo, de dados secundários para ilustrar a 

abrangência do desenvolvimento humano, no quarto capítulo abordaremos mais 

sobre as políticas públicas e por fim no último capítulo traçaremos uma relação sobre 

o sistema tributário, as políticas públicas e o desenvolvimento humano. 

Adicionalmente, o estudo buscará abordar a finalidade e o objetivo da 

aplicação de tributos no Brasil, sua essência e natureza, a forma como são instituídos  

e o porquê de os números de arrecadação serem tão elevados. 

Por fim, concluindo o trabalho, serão tecidas considerações finais acerca 

dos recursos financeiros arrecadados pelo governo federal que são destinados à 

educação básica, para verificar se estes recursos  atendem de forma suficiente as 

demandas sociais convergentes à promoção do desenvolvimento humano. 
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2 METODOLOGIA 

 
 

 
É indiscutível que toda pesquisa científica surge de uma problemática 

maior, um tema específico que atraia o pesquisador. O assunto, torna-se mais 

interessante ao longo do desenvolvimento do trabalho, conforme se organiza o 

material que será utilizado para responder a problemática trabalhada. 

A metodologia tem como finalidade dar luz aos caminhos que deverão 

ser percorridos pelo pesquisador, desde a confecção do seu projeto até o término da 

sua dissertação. 

Neste sentido Amatuzzi e Leme (2003) pontuam que a pesquisa 

científica se inicia com a formulação da pergunta, que se originou de uma dúvida no 

atendimento de um paciente, de uma leitura prévia ou de uma sugestão para um 

projeto. Sendo a objetividade e a simplicidade da pergunta fatores de qualidade na 

elaboração da pesquisa. 

A metodologia nasce para o trabalho científico já na confecção do 

projeto, eis que ela, a metodologia, é quem irá detalhar o caminho a ser percorrido, 

bem como a forma que o pesquisador adotará, desde os materiais que serão utilizados 

até o término da sua dissertação. 

Assim, podemos compartilhar o conceito de metodologia de Demo 

(1989), que a entende como o conhecimento crítico dos caminhos como o processo 

científico acontece, indagando acerca de seus limites e possiblidades. 

Adentrando a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste 

trabalho, o método adotado foi o exploratório, pois, através dele, busca-se um 

desenvolvimento maior do tema estudado, mesmo quando o pesquisador já tem o 

domínio do conteúdo. 

Para Zikmund (2000), estudos exploratórios, geralmente, são úteis para 

diagnosticar situações, explorar alternativas ou descobrir novas ideias. 

Sobre o fato de a pesquisa desenvolver-se por meio do método quali- 

quantitativo, pode-se afirmar que essa forma é a que trabalha os dados com maior 

densidade, explicando melhor a origem do que está sendo pesquisado e suas 

mudanças ao logo do período da pesquisa. O método apresenta imensa versatilidade, 
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pois não só está embasado em livros, artigos científicos, como também, apresenta 

dados estatísticos, colhidos de fonte confiáveis, para comparações e validação do que 

se encontra na teoria. 

Gil (1999) esclarece que o uso dessa abordagem propicia o 

aprofundamento da investigação das questões relacionadas ao fenômeno em estudo, 

além de suas relações, mediante a máxima valorização do contato direto com a 

situação estudada, buscando-se o que era comum, mas permanecendo, entretanto, 

aberto para perceber a individualidade e os significados múltiplos. 

Além disso, esse estudo também se embasou em revistas digitais, sites 

de órgãos diversos, artigos científicos, sites de notícias de governos de vários países 

como forma de buscar resposta atualizada, com contornos práticos em relação à 

realidade mundial, analisando à fundo a problemática abordada. 

Importante mencionar que, segundo Pereira et al. (2018), o método 

dedutivo foi desenvolvido pelo filósofo René Descartes, especificamente em sua obra 

intitulada Discurso sobre o Método (1637). 

Ainda, segundo Pereira et al. (2018), partindo das teorias e leis, na 

maioria das vezes, prevê-se a ocorrência dos fenômenos particulares (conexão 

descendente); se o conhecimento é insuficiente para explicar um fenômeno, surge o 

problema, para expressar as dificuldades do problema são formuladas hipóteses; das 

hipóteses deduzem-se consequências a serem testadas ou falseadas (tornar falsas 

as consequências deduzidas das hipóteses); enquanto o método dedutivo procura 

confirmar a hipótese, o hipotético-dedutivo procura evidencias empíricas para 

derrubá-las. 

A partir dos conceitos acima, ressalta-se que o método dedutivo foi o 

mais adequado para examinar as peculiaridades do sistema tributário nacional e o 

custeio das políticas públicas voltadas à educação básica. 

A problemática discutida neste trabalho, fez uma análise específica da 

atuação da União, se preocupando, especialmente, em como são feitas as 

arrecadações e como são aplicados os repasses para custeio e investimentos na 

educação básica. 

De forma mais específica, o eixo central desta pesquisa foi compreender 

de que maneira o governo federal através da cobrança de impostos custeia o 

investimento na política pública de educação do nível básico.  
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Deste modo foi feita uma análise de como ocorre a arrecadação de 

tributos no Brasil, a razão pela qual foram criados e qual a destinação dada a esses 

montantes, limitando-se à participação da União na educação básica, para um melhor 

entendimento da dinâmica de investimento neste setor, ao longo dos anos, e suas 

diferenças em cada governo. 

Em continuidade, aos olhos da Constituição Federal de 1988 e demais 

normas infraconstitucionais, fez-se necessário avaliar cuidadosamente quais regras e 

valores mínimos devem ser investidos na educação básica, além das principais 

questões que permeiam as discussões relativas ao custeio: quem é que tem a 

obrigatoriedade de fazê-lo e como isso será trabalhado no orçamento público. 

Em seguida, realizou-se uma abordagem sobre políticas públicas e 

desenvolvimento humano, explicitando seus conceitos e definições, e analisar como 

são aplicados no Brasil. 

A análise da política pública de educação básica, tema principal do 

presente trabalho, foi feita de forma pormenorizada, analisando o pensamento do 

economista Amartya Sen, tratando-se da forma como a educação e o 

Desenvolvimento Humano se relacionam. 

Para isso, realizou-se uma breve análise comparativa do caso brasileiro 

e de países e regiões que são modelos em investimentos em educação básica, para 

um melhor entendimento acerca das diferenças entre as experiências de 

Desenvolvimento Humano entre eles. 

Por fim, procurou-se responder a problemática da pesquisa e, para isso, 

foi necessário traçar um paralelo, em busca de entender se os montantes arrecadados 

e destinados à educação básica, são capazes de custear políticas públicas de 

qualidade satisfatória, capazes de gerar desenvolvimento humano no território 

brasileiro. 

Acerca disso, será suscitado o debate acerca da problemática do custeio 

da educação básica pública no Brasil. Questionar-se-á sobre a aplicação de mais 

recursos, em uma análise das possibilidades e formas de emprego mais efetivo de 

verbas na educação básica. 

Ainda, ao final, pretendeu-se entender se os problemas na educação 

básica no Brasil estão ligados somente aos montantes financeiros destinados a esses 

programas sociais, ou se existem outros fatores que contribuem para obstar o 
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desenvolvimento humano. 

 

3 SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

 

 
3.1 EVOLUÇÃO DO DIREITO TRIBUTÁRIO AOS OLHOS DAS CONSTITUIÇÕES 
BRASILEIRAS 

 

 
O direito tributário é um dos ramos do direito mais antigos, e mesmo 

assim não existe obscuridade acerca da época de seu surgimento legal. Em 1919, 

ano que                  marca a história do direito tributário, este surge pela primeira vez de forma 

codificada, com a instituição do código tributário Alemão. 

No entanto, é claro que o sistema tributário-financeiro já existia antes 

mesmo do Direito Alemão, cuja apresentação seminal não era codificada. Sua 

consagração, na forma como é conhecido hodiernamente, deu-se na Europa. Acerca 

do tema, leciona Teodorovicz (2017, p.227): 

 
Pressuposto para viabilizar a futura consagração do Direito Tributário 
enquanto disciplina jurídica foi a prévia consolidação do Direito Público 
europeu, sobretudo, no que diz respeito à experiencia germânica. 
Essa Constituição Imperial de 1871, essa que impulsionou o estudo 
do Direito Público, favorecendo o rápido amadurecimento do Direito 
Administrativo, também pela criação de Leis de Direito Público e de 
Tribunais Administrativos, assim como pela previsão expressa das 
“finanças do Império”, o que levou o interesse de juristas por tais 
temas. 

 

Sobre o tema, Teodorovicz (2017, p.226) continua: 
 

Os debates acadêmicos que construíram temas, conceitos e institutos 
fundamentais do Direito Tributário alemão acabaram gerando reflexos 
em outros países. A experiencia legislativa bem-sucedida no campo 
da tributação também foi absorvida. A necessidade da criação de 
cátedras próprias para o ensino autônomo do Direito Tributário, na 
mesma linha, aparece pela primeira vez no ambiente alemão. 
Igualmente, a estrutura do Tribunal Fiscal Alemão, organizado após a 
reforma administrativa de 1918, também serviu de inspiração para 
muitos países latino-americanos. 

 
 

Com relação a sobrevivência do Estado, é indiscutível que este tem 

como uma das suas várias funções a criação e o custeio dos bens e serviços que se 

destinam a todos seus cidadãos. 



16  

 

 

Para que seja possível o atingimento desse fim, ele, o Estado, necessita 

de recursos financeiros e, por isso, rodeia-se de centenas de normas legais, que 

garantem a ele receber “comissão” sobre todos os produtos, serviços, rendas, dentre 

outros fatos geradores que ocorrem diariamente em seu território. 

Na obra do professor Ricardo Alexandre (2020, p. 38), fica perceptível 

essa função arrecadatória do Estado, vejamos: 

 
Para obter receitas originárias, o Estado se despe das tradicionais 
vantagens que o regime jurídico de direito público lhe proporciona e, 
de maneira semelhante a um particular, obtém receitas patrimoniais 
ou empresariais. 

 

Continua o professor Ricardo Alexandre (2020, p. 39): 

 
 

É lugar-comum se afirmar que o Estado tributa para conseguir carrear 
recursos para os cofres públicos, possibilitando o desempenho de sua 
atividade financeira, tudo em busca do seu desígnio maior: o bem 
comum. 

 
 

E por que não falarmos no famoso Zaqueu? Sim, o famoso cobrador de 

impostos relatado na bíblia sagrada, especificamente introduzido no livro de Lucas, 

capítulo 19. 

Zaqueu promovia a cobrança de impostos, juntamente com outros 

cobradores nomeados pelo Imperador Romano, representante direto da figura do 

Estado à época. 

Logo, é perceptível que, de certa forma, existia uma espécie de Direito 

Tributário neste tempo, elucidando que tributos e a cobrança de valores pelo Estado 

ocorriam desde a época que antecedeu a religião católica. Ressalta-se que, no 

entanto, não existiam regras nem paradigmas para que disciplinassem a existência 

destas cobranças. 

Destarte, como em todas as áreas do conhecimento, o Direito Tributário 

se desenvolveu ao longo do tempo, foram criadas normas específicas para sua 

disciplina, conceitos, meios de aplicação e princípios, e, mesmo assim, ainda se 

verificavam diversos traços de injustiça. 

Martuscelli (2005) esclarece que boa parte da história nacional nos 

revela a existência de mecanismos de tributação (com ênfase na cobrança) bem 
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articulados e aparentemente bem-sucedidos, embora qualitativamente a tributação 

não observasse qualquer critério de justiça. 

Tínhamos a marca da tributação contingente, da tributação destituída de 

qualquer conceito de retributividade, flagrante e frequentemente desrespeitosa à real 

capacidade contributiva dos que a ela se submetiam. 

O ilustre autor conclui seu artigo afirmando que isso acontece porque, 

como    se verá posteriormente, desde o início da tributação no Brasil até a introdução 

do Estado Democrático de Direito, o que se pode verificar é a predominância de 

deveres  e não de direitos legal ou constitucionalmente assegurados. 

Fato que a história relata de forma clara é: toda a tributação existente 

era manejada de forma a transferir riquezas para fora do território nacional, não 

ensejando uma desejável aplicação do produto arrecadado no custeio de qualquer 

atuação pública em prol da cidadania.  

A Constituição Federal de 1891, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, 

ficou conhecida por ser a segunda Constituição da história do Brasil, antecedida pela 

de 1824, Constituição do Império, que contava com apenas 91 artigos, mas que, em 

baixa medida, trouxe avanços ao país. 

Diversos desses avanços estão ligados ao campo do Direito Tributário, 

com destaque à outorga aos Estados do direito de legislar em relação a tudo que a 

Constituição não vedava. Desta forma, mesmo que indiretamente, foi conferido a 

estes entes políticos autonomia para legislar sobre leis tributárias. 

Em sequência cronológica, surge a terceira Constituição Federal, sob a 

égide do governo Vargas, em 1934. Seu destaque foi a maior independência ao tratar 

sobre direitos sociais, dentre eles, focando a legislação trabalhista. 

No entanto, para o Direito Tributário, o marco maior da Constituição de 

1934 foi a criação do mais pronunciado imposto em voga no ordenamento jurídico 

brasileiro, o Imposto de Renda, especificamente no artigo 6º da referida carta, que 

pode ser visto abaixo: 

Art. 6º Compete, também, privativamente à União: I – Decretar 
impostos; 
c) de renda e proventos de qualquer natureza, excetuada a renda 
cedular de imóveis. 
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Já na Constituição de 1937, o artigo 20 retirou do texto magno a exceção 

sobre a renda cedular de imóveis, ficando o texto da seguinte forma: 

 
Art. 20º É da competência da União: 
I – Decretar impostos; 
c) de renda e proventos de qualquer natureza; 

 

Em 1939, o que mais chamou a atenção foi o Decreto-Lei nº 1168 de 22 

de março de 1939, que instituiu o serviço permanente de fiscalização de tributos em 

todo território nacional, a cargo de um corpo de peritos contadores, expressão que a 

própria lei utilizava. 

A Constituição Federal de 1946, conhecida por retomar as diretrizes 

democráticas, foi deliberada por um Congresso Nacional que havia sido recentemente 

alçado ao poder, fato que conferiu olhar mais técnico ao lado tributário. 

O texto constitucional de 1946 destacou-se pela criação dos princípios 

da anualidade, anterioridade e legalidade tributária, que até hoje norteiam o sistema 

tributário nacional, ampliando ainda os conceitos de isenção e imunidade tributária, o 

que pode ser notado especificamente em seu artigo 19º. 

Acerca do tema, adicionalmente, segundo Martuscelli (2005, p.8): 

A Constituição de 1946 é a primeira que adota a técnica de 
enumeração das imunidades tributárias, algumas delas denominadas 
de isenções. A primeira delas encontram-se na imunidade das 
pequenas glebas rurais, conforme descrito no seu artigo 19, parágrafo 
primeiro. Para além do respeito à legalidade e aos direitos e garantias 
fundamentais, teríamos a inscrição de direitos do cidadão contribuinte 
especialmente elencados no rol de direitos individuais, a exemplo da 
previsão da anualidade, anterioridade e legalidade, tributária, foi 
inaugurada pela Constituição de 1946. 

 

O CTN, Código Tributário Nacional, surge com a Emenda nº 18/65, que 

também trouxe ao ordenamento a Lei 5.172/66. Nessa época estava prestes a vigorar 

a Constituição de 1967, trouxe em seu contexto a recepção do Código Tributário 

Nacional como Lei Complementar, e não mais como Lei Ordinária. 

Em 1988, é promulgada a Constituição Federal, chamada de 

Constituição Cidadã, isso porque, com ela, findaram-se os regimes autoritários e 

iniciou-se o período democrático, dando vida as políticas públicas e passando a 

chamar-se de Nova República. 

O Sistema Tributário, sem dúvidas, evoluiu junto com o País e com suas 
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leis, que sempre observaram a economia como fator preponderante para o 

fortalecimento da Federação. 

Neste sentido, a imagem a seguir esquematiza o fluxo circular 

macroeconômico, que demonstram como o Sistema Tributário relaciona-se com o 

governo: 

 

 

 

O Código Tributário Nacional, indiscutivelmente, passou a ter um valor 

magnífico no controle das arrecadações de valores e custeio do Estado, tornando-se 

de relevância ímpar para consolidação do regime democrático. 

 
 

3.2 ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

 
Observado o site do governo brasileiro, especificamente do ministério da 

economia (Brasil, 2023), vê-se que a expressão “orçamento público”, pode ser 

entendida como a que nomeia o instrumento de planejamento que detalha a previsão 
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dos recursos a serem arrecadados (impostos e outras receitas estimadas) e a 

destinação desses recursos (ou seja, em quais despesas esses recursos serão 

utilizados) a cada ano. Ao englobar receitas e despesas, o orçamento é peça 

fundamental para o equilíbrio das contas públicas e indica as prioridades do governo 

para a sociedade. 

A União, cada Estado e os Municípios elaboram anualmente seu 

orçamento. No orçamento da União é possível encontrar os valores que o Governo 

Federal pretende gastar com o seu funcionamento e na execução das políticas 

públicas, nas áreas como saúde, educação básica e segurança. Somente as 

despesas previstas no orçamento podem ser executadas. 

Corroborando com essa definição, e sublinhando a importância do 

orçamento público para uma gestão eficiente e segura, Abreu e Câmara (2015) 

consideram que o orçamento público é um instrumento de ação que, em decorrência 

de suas características teóricas, formais e históricas, é de grande relevância para o 

estudo da tomada de decisões em políticas públicas. 

É importante esclarecer, no presente trabalho, que o conceito de 

orçamento público se originou nos países capitalistas, em especial nos países 

europeus e nos Estados Unidos. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1824, especificamente em seu 

artigo 172, apresentou as primeiras exigências para a elaboração de orçamentos no 

Império brasileiro: 

Artigo 172 - O Ministro de Estado da Fazenda, havendo recebido dos 
outros Ministros os orçamentos relativos às despesas das suas 
Repartições, apresentará na Câmara dos Deputados anualmente, logo 
que esta estiver reunida, um Balanço geral da receita e despesa do 
Tesouro Nacional do ano antecedente, e igualmente o orçamento geral 
de todas as despesas públicas do ano futuro, e da importância de 
todas as contribuições, e rendas públicas. 

 

De acordo com Mendonça (2023), a evolução do orçamento público no 

Brasil, seus aspectos técnicos e o papel que desempenha na nossa história, segue 

procedimentos em consonância com a evolução do sistema capitalista. 

É inegável que o orçamento público está intimamente ligado à 

democracia e à vida da população, isso porque o orçamento público não é somente 

um instrumento de burocracia, mas sim, um instrumento que pode ser utilizado para 

a solução de vários problemas de ordem social. 
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Neste mesmo sentido, ressalta-se que o papel do orçamento público é 

controlar os gastos, determinar onde serão investidos os montantes e realizar o 

controle desses investimentos, buscando obter informações eficazes para proceder 

com transparência as realizações. 

O conceito de orçamento público também se desenvolveu ao longo do 

tempo, transpondo da teoria para funções específicas na prática. As funções do 

orçamento, do ponto de vista administrativo são gerenciais, contábeis e financeiras, 

não se afastando, em nenhum momento, da sua função de controle político. 

Neste trabalho, o orçamento público é visto como instrumento primordial 

do Estado, para que se torne possível, de forma clara, demonstrar quais serão os 

montantes investidos nos programas de políticas públicas, e para onde estes valores 

serão destinados. Ao mesmo tempo, pode ser utilizado pela sociedade como uma 

forma de fiscalizar a realização de programas nas diversas áreas de políticas públicas. 

O orçamento público é o principal meio e modo do Estado sair do campo 

da abstração das ideias e executá-las, não só no campo da educação básica, mas em 

todas                  as áreas que necessitam de investimentos, ou seja, a instrumentação da ação 

pública. Vale destacar a definição dos instrumentos da ação pública proposta por 

Lascoumes e Galés (2013, p.20): 

 

Entendemos por instrumentação da ação pública o conjunto dos 
problemas colocados pela escolha e o uso dos instrumentos (técnicas, 
meios de operar, dispositivos) que permitem materializar e 
operacionalizar a ação governamental. Trata-se de não somente de 
compreender as razões que levam a se reter certo instrumento muito 
mais que outro, mas de considerar igualmente os efeitos produzidos 
por essas escolhas. A título indicativo é possível catalogar 
minimamente esses instrumentos: legislativo e regulador, econômico 
e fiscal, convenção e incentivo, informativo e de comunicação. Mas a 
observação mostra ser excepcional o caráter mono-instrumental de 
uma política e mesmo de um programa de ação no seio de uma 
política. 

 

Segundo Mendonça (2023, p. 63): 

 
 

A evolução do orçamento público no Brasil, seus aspectos e o papel 
que desempenha na nossa história, segue procedimentos em 
consonância com a evolução do mundo capitalista. No período 
colonial, os grandes proprietários de terra questionaram os altos 
tributos cobrados pela Coroa Portuguesa, que resultou na 
Inconfidência Mineira a qual significou um dos primeiros 
questionamentos contra os exageros fiscais. 
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Mendonça (2023) propõe um sentido amplo à expressão “orçamento”, a 

definindo como um freio, um controle sobre os gastos dos poderes, seja do parlamento 

ou do executivo. 

Ratificando o contexto acima, a Constituição Federal de 1988, marcada 

pelas lutas e pelos processos de redemocratização da sociedade como um todo, 

trouxe suas contribuições sobre o orçamento. 

Giacomini (2002) esclarece que o tema orçamentário mereceu grande 

atenção dos constituintes de 1988, pois era visto como símbolo das prerrogativas 

parlamentares perdidas durante o período autoritário. A seção orçamentos, integrante 

do capítulo II – “Das finanças públicas”, compreende apenas cinco artigos, mas todos 

com inúmeros incisos e parágrafos, trazendo novos conceitos e regras, além de 

consagrar e confirmar princípios e normas já tradicionais. 

Atualmente, no Brasil, os orçamentos públicos, não somente no que 

tange às políticas públicas em educação básica, mas em todas suas áreas, estão 

disponíveis,                  em sua maior parte, em sites do governo, o que os torna mais acessíveis 

e transparentes, disponibilizando a informação para a consulta e entendimento da 

população. 

É importante nos atermos ao fato que a CF/88 exige que os municípios 

apliquem ao menos 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita resultante de 

impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento da Educação básica. 

O mesmo índice vale para os Estados e o Distrito Federal. No caso da 

União o percentual mínimo era de 18% até 2017, no entanto, com a Emenda 

Constitucional 95, conhecida como lei do teto, estipulou-se que, a partir de 2018, a 

União investirá o mesmo valor de 2017 acrescido da inflação do ano anterior, medida 

pelo IPCA. 

Os investimentos em educação básica no Brasil podem ser encontrados 

nos sites do Governo Federal – Portal da Transparência, Ministério da Educação, 

Inep/MEC, Portal Todos Pela Educação, dentre outros. 

Em pesquisa ao site do governo federal, no Portal da Transparência, 

pode-se verificar que, no ano de 2023, o orçamento atualizado das Receitas estava 

previsto em R$ 5,20 trilhões. No entanto, até o final do mês de julho desse mesmo 

ano, o valor arrecadado pela Receita alcançou R$ 2,58 trilhões (Portal da 

transparência, 2023). 

Ainda de acordo com a fonte supracitada, do montante da receita 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
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recolhida, 82% são destinados ao Ministério da Fazenda, e 18% ao restante dos 

outros Ministérios, entre os quais está o Ministério da Educação, que recebe 5% 

desses 18%, representando, até o final de julho de 2023, o valor de  

R$ 21.007.768.360,58. 

 Segundo o Ministério da Educação, em parceria com o Inep – Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o investimento público  

total em educação compreende os valores despendidos nas seguintes naturezas de 

despesas: pessoal ativo e seus encargos sociais, ajuda financeira aos estudantes 

(bolsa de estudos e financiamento estudantil), despesas com pesquisas e 

desenvolvimento, transferências ao setor privado, outras despesas correntes e de 

capital, e a estimativa para o complemento da aposentadoria futura do pessoal que 

está na ativa (essa estimativa foi calculada em 20% dos gastos com o pessoal ativo). 

Destaca-se que, em um estudo desenvolvido pelo IMD World 

Competitiveness Center, comparou-se a prosperidade e a competitividade de 64 

países, analisando o ambiente econômico e social (Maia; Herédia; Coelho, 2021). 

Enquanto os demais países do mundo investem em média U$$ 6.873 

dólares por estudante anualmente, o Brasil investe apenas U$$ 2.110 mil dólares.                     Nas 

avaliações do cenário sobre educação básica, o Brasil teve a pior avaliação entre os 

países analisados, ficando na 64ª posição em um total de 64 países, ou seja, em último 

lugar (Maia; Herédia; Coelho, 2021). 

É possível entender, de forma comparativa, o valor em reais que o 

montante supracitado representa: Tem-se a informação de que o valor médio                 do dólar 

no ano de 2021, mesmo ano da pesquisa do IMD World Competitiveness Center, que 

foi de R$ 5,39. Com esse valor é possível verificar que, enquanto os demais países 

do mundo investem em média R$ 37.045,47 reais na educação, por aluno, o Brasil 

investe R$ 11.372,90 reais anualmente, o que torna o investimento brasileiro 325% 

menor que a média mundial (Exchange rates org, 2021). 

Esses dados estatísticos, quando analisados de forma separada, podem 

levar o leitor a uma equivocada conclusão, de que a educação básica no Brasil não 

gera desenvolvimento, pois os valores investidos nela estão bem abaixo do que é 

investido em outros países, que possuem sistemas educacionais considerados 

evoluídos. 

Ora, a educação básica é um direito básico do ser humano, que deve 

ser custeado pelo Estado. Essa afirmação é reflexo do instituto conhecido como 
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“mínimo existencial”, que o Estado Democrático de Direito, à luz da Constituição 

Federal de 1988, frente as demais, tem obrigação de cumprir. 

Sem adentrar no tema do Direitos Humanos, para não fugir da 

abordagem principal deste trabalho, é importante esclarecer que a proteção mínima 

aos direitos fundamentais deve ser assegurada a todos os indivíduos indistintamente.  

Para esse custeio, Nabais (2010) esclarece que em um estado de direito 

democrático, como se apresentam ou aspiram a ser os Estados atuais,               podemos 

dizer que existem, basicamente, três tipos de custos, lato sensu, que suportam. 

Efetivamente, encontramos custos ligados à própria existência e 

sobrevivência do estado, que se apresentam materializados no dever de defesa da 

pátria, integre este ou não um específico dever de defesa militar. 

Encontramos custos ligados ao funcionamento democrático do estado, 

que estão consubstanciados nos deveres de votar, seja de votar na eleição de 

representantes, seja de votar diretamente questões submetidas a referendo. 

E encontramos, enfim, custos em sentido estrito ou custos financeiros 

públicos concretizados, portanto, no dever de pagar impostos. 

No orçamento público, os valores que serão investidos na educação, 

estão previstos em leis, que devem ser obedecidas. Mas, a necessidade do 

investimento em educação básica, como em outras áreas, é maior do que o mínimo 

garantido  pela lei. Os valores mínimos investidos na educação básica deveriam estar 

vinculados ao sucesso dos programas (eficiência) que estes valores financiam e não 

a um número exato repassado. 

 

 
3.3 OS INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA ENTRE OS ANOS DE 2003/2006 
E  2019/2022 

 
 

Ilustrando a questão, trazemos alguns dados comparativos acerca do 

investimento em educação básica de dois governos diferentes, analisando os sites 

oficiais do                    governo brasileiro, em especial o do MEC, órgão do Ministério da Educação 

que é responsável pela execução das políticas públicas de educação básica e tem a 

função de fiscalizar a qualidade do ensino no Brasil. 

Verifica-se que, no primeiro mandato do governo do atual presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, o Brasil investiu na educação básica, em 2003 e 2004, 3,8% (três 
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virgula oito por cento) do PIB – Produto Interno Bruto, em reais. Os valores investidos 

em 2003 e 2004 são, respectivamente, de R$ 122 bilhões de reais e 130 bilhões de 

reais. 

Em 2005, o percentual do PIB investido foi de 3,9%, o que corresponde 

à R$ 137 bilhões de reais. “Por fim, no seu último ano de governo, 2006, o percentual 

investido foi de 4,2% do PIB, o que corresponde a R$ 159 bilhões de reais de 

investimento na educação” (Castro, 2022, p.23). 

 

Gráfico 1 – Gasto em educação 1995-2015 

Fonte: Castro, 2022. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 – Gasto em educação 1995-2015 
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Fonte: Castro, 2022. 

 

Verifica-se, portanto, que o período de 2002 até 2006 representa um 

período de adequação dos investimentos em educação ao crescimento do PIB. Seu 

mérito, portanto, está relacionado à forma que, à medida que o país crescia 

economicamente, os investimentos em educação eram aumentados, de forma 

prudente e estável. 

Desta forma, conforme demonstrados nos gráficos acima, este momento 

inicial de adequação ao crescimento econômico, criando um ambiente de valorização 

da educação, refletiu-se por quase uma década, enquanto houve estabildade política 

satisfatória no país. 

Por outro lado, na gestão do governo do ex-presidente Jair Messias 

Bolsonaro, que ocorreu entre os anos de 2019 a 2022, é possível observar que a 

educação básica perdeu muito investimento, o que foi notícia em diversos meios de 

comunicação do Brasil e do Mundo. 

Em 2019 foram investidos R$ 141,50 bilhões de reais, em 2020 registrou-

se uma redução para R$ 126,96 bilhões, em 2021 ocorreu uma ligeira elevaçação, 

alcançando R$ 129,87 bilhões de reais,             e, no último ano de seu governo, o valor do 

investimento sofreu uma nova redução, caindo para R$ 123,67  bilhões de reais. 
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Gráfico 3 – Valores autorizados para Função Educação 2019 a 2021 
 
 

Fonte: Castro, 2022. 

 
 

É importante registrar que a COVID-19 desembarcou no Brasil em março 

de 2020, e que era de conhecimento público que seria uma das maiores crises 

sanitárias do mundo, e que traria consequências para a educação básica, pois na 

Europa e na Ásia já havia sido decretado o confinamento social (lockdown) 

O descaso com a educação básica foi tamanho, que o Brasil passou a 

ser o 4º país do mundo que mais tempo manteve as crianças longe das aulas 

presenciais, segundo a OCDE. O triplo de tempo na comparação com países ricos 

(Todos pela educação, 2022). 

No Panorama da educação destaques da education at a glance 2019, é 

possível verificar na análise de dados que o Brasil, embora tenha um investimento 

público em educação de 5,6% do PIB, ficando atras somente dos países como Suécia 

(5,8%), Bélgica (5,7%), Islândia (5,7%), Finlândia (5,8%) e Noruega (7,2%) ainda 

deixa a desejar quando a análise passa a ser sobre o percentual gasto com os alunos 

nas instituições públicas, chegando a US$ 4.500,00 anuais, menos que a metade da 

média dos países da OCDE que é de US$ 10.400,00 dólares (Castro, 2022). 

 

 

 

 
Gráfico 4 – O gasto público como percentual do PIB e o gasto por aluno 

nas instituições educacional 
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Fonte: Inep, 2019, p.18. 

 
 

No governo Bolsonaro, a execução do orçamento em educação básica 

também despencou, mesmo com a necessidade de um maior investimento em 

infraestrutura e                                    inclusão digital pelos efeitos da pandemia, vejamos: 

 
Gráfico 5 – Orçamento da Função Educação 2019 a 2021 

 

 

 

               Fonte: Inep, 2019, p.18. 
  
 

 

Convém evidenciar que entre tantos fatores que contribuíram e que 

ainda comprometem os recursos públicos financeiro destinados às políticas públicas, 

especialmente para a educação, destaca-se a fragilidade fiscal do governo central 

face a dimensão da sua Dívida Interna Pública Bruta (DIPB). 
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Com base no exposto supra, verifica-se que o Brasil se encontra em um 

Estado de decadência da política pública de educação básica, ocorrido por conta do 

descaso  dado ao setor nos últimos governos. Em contraponto ao que ocorria em 

décadas passadas, o investimento vem diminuindo, e o país caiu diversas posições 

em  rankings internacionais. 

Neste sentido, é possível apontar um projeto de sucateamento da 

educação básica pública brasileira, que não pode ser levado adiante. Tendo em vista 

que a base pare um país com alto índice de Desenvolvimento Humano, Social e até 

mesmo  econômico é a educação. 
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 
 
4.1 CONCEITO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

 
Não há dúvidas de que os estudos, como toda ciência, independente da 

área de conhecimento, evoluem ao longo dos anos. Essa evolução está ligada ao 

surgimento de novos conceitos, modificações/evoluções de entendimentos já 

pesquisados, necessários para ampliação de concretização de cada tema estudado. 

As políticas públicas, segundo Souza (2006), são entendidas como 

possuidoras de duas raízes, enquanto área do conhecimento. A primeira delas é 

oriunda dos Estados Unidos da América, a qual se deu em uma perspectiva 

acadêmica. A segunda é a Europeia, inserida em um âmbito científico, a partir de 

interpretações demandadas de reflexões inerentes às teorias, cujo foco era o papel 

do Estado e do governo como indutores de políticas públicas. 

Em outra pesquisa de sua autoria, intitulada “Políticas Públicas: uma 

revisão literária, Souza (2006, p.22), apresenta que: 

 
A política pública enquanto área de conhecimento e disciplina 
acadêmica nasce nos EUA, rompendo ou pulando as etapas seguidas 
pela tradição européia de estudos e pesquisas nessa área, que se 
concentravam, então, mais na análise sobre o Estado e suas 
instituições do que na produção dos governos. Assim, na Europa, a 
área de política pública vai surgir como um desdobramento dos 
trabalhos baseados em teorias explicativas sobre o papel do Estado e 
de uma das mais importantes instituições do Estado – o governo -, 
produtor, por excelência, de políticas públicas. 

 
Outro ponto importante, que deve ser observado, é que, nas pesquisas 

sobre o tema “Políticas Públicas”, a história nos revela quatro fundadores do conceito 

de políticas públicas, sendo eles: H. Laswell, H. Simon, C. Lindblom, e D. Easton, 

respectivamente. 

Laswell (1936), nos anos 30, cria a expressão “análise de políticas 

públicas, relacionando a produção empírica dos governos com o conhecimento 

científico/acadêmico Simon (1957) apresentou um conceito até então desconhecido, 

os  “decisores públicos”, argumentando, todavia, que a delimitação da racionalidade 

poderia ser minimizada pelo conhecimento racional. Para ele, a racionalidade dos 
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decisores públicos possui uma limitação intrínseca relacionada a problemas 

vinculados à informação incompleta ou imperfeita, tempo para a tomada de decisão 

etc. 

Lindblom (1959-1979) fez diversos questionamentos sobre as 

afirmações de Laswell e Simon, e propôs a incorporação de outras variáveis a 

formulação e análise de políticas públicas, tais como as relações de poder e a 

integração entre as diferentes fases do processo decisório. 

Por fim, Easton (1965) contribuiu para a área, colocando as políticas 

públicas como um sistema, ou seja, como uma relação entre formulação, resultados 

e ambiente. 

Adentrando propriamente o conceito de política públicas, Mead (1995) 

define como políticas públicas uma área dentro do estudo da política, que examina o 

governo sob a perspectiva de grandes questões públicas.  

Lynn (1980) propõe como definição de políticas públicas, atitudes do 

governo que irão repercutir efeitos característicos. Seguindo a mesma óptica, Peters 

(1986) resume como políticas públicas a somatória das ações dos governos, que 

atuam diretamente ou por meio de delegação, e que interferem na vida da população. 

Dye (1984) também resume a políticas públicas, estabelecendo uma 

conexão desse conceito sobre o que o governo escolhe fazer ou não fazer. 

Na visão de Secchi (2022) políticas públicas são diretrizes elaboradas 

para enfrentar um problema público. Ele ainda aponta uma definição pormenorizada: 

uma política é uma orientação à atividade ou à passividade de alguém; as atividades 

ou passividades decorrentes dessa orientação também fazem parte da política 

pública. 

Secchi (2022) explora de forma mais ampla o conceito, para ele, o 

conceito de política pública possui dois elementos fundamentais: intencionalidade 

pública e resposta a um problema público. Nesta mesma direção a razão para o 

estabelecimento de uma política pública é o tratamento ou a resolução de um     

problema entendido como coletivamente relevante. 

Por fim, a obra de Secchi (2022) esclarece que qualquer definição de 

política pública é arbitrária. Segundo o autor supracitado, na literatura especializada 

não há um consenso quanto à definição do que seja uma política pública, devido à 

disparidade de respostas para alguns questionamentos básicos. 

Chegamos então, após alguns conceitos de políticas públicas, a um nó 
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conceitual, nome que a doutrina utiliza quando um conceito não encontra 

homogeneidade no entendimento dos autores consagrados. 

Como percebe-se a partir do exposto, o conceito de políticas públicas é 

extremamente abstrato e dependente de instrumentos para sua concretização, e, 

como abordado por Secchi (2022), exemplo prático é forma mais fácil de sair do modo 

abstrato. 

 
 

4.2 CICLO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

 
Um ponto de suma importância no estudo das políticas públicas, e a sua 

relação com as questões não só da educação básica, tema deste trabalho, mas da 

relação dessas políticas com várias outras áreas do conhecimento, passa pelo ciclo 

das políticas públicas. 

A história que encontramos nos livros e artigos científicos atribui ao 

professor Harold Lasswel a propriedade da teoria sobre os ciclos das políticas 

públicas, pelos escritos em sua obra “The Decisiona Process” (1956). Este conceito 

pode ser verificado na obra de Rosa, Lima e Aguiar (2021, p.11): 

 
O termo “policy sciences” foi cunhado por Harold Laswell em 1951 e 
designa o estudo das políticas públicas como uma ciência aplicada. 
Distintivamente dos estudos sobre políticas públicas desenvolvidos no 
campo da aplicação do conhecimento científico na solução de 
problemas de políticas públicas. 

 
É inegável que a área de estudo das políticas públicas é imensa, e 

existem vários conceitos sobre os ciclos das políticas públicas e várias outras formas 

de analisar cada questão. 

É necessário restringir o estudo dos ciclos das políticas públicas, pois 

existem vários conceitos, de vários autores em várias pesquisas sobre o tema. Neste 

sentido Secchi (2022) analisa as sete fases principais das políticas públicas sendo 

elas: 1) identificação do problema 2) formação da agenda 3) formulação de 

alternativas 4) tomada de decisão 5) implementação 6) avaliação 7) extinção. 

Há uma questão didática que deve ser analisada neste momento, 

observe que os periódicos e livros que tratam sobre o ciclo das políticas públicas 
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enumeram cada passo a ser observado diante de uma questão específica. 

No entanto, essa ordem das fases na figura é estritamente didática, e 

não necessariamente, na prática, é observada. Algumas situações são tratadas em 

momentos diferentes do que a figura abaixo: 

 
Figura 1 - Ciclo de políticas públicas 

 

Fonte: Secchi, 2022, p. 56. 

 

A identificação do problema é uma correlação entre o estado atual para 

o estado ideal de uma área de estudo pertencente a uma política pública, 

resumidamente é o distanciamento entre o “estar” e o “deveria estar”. 

A formação da agenda é a prioridade que o governo irá tratar os temas 

sobre políticas públicas. Nas palavras de Secchi (2022, p.15). 

 
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 importante. 

  
Com relação à formulação de alternativas, o momento ocorre após a 

identificação do problema e sua adição na agenda para tratativas, buscando 

estratégias e saídas para o tratamento do problema em questão. 

Segundo Shattschneider (1960, p. 68), “a definição das alternativas é o 

instrumento supremo de poder, porque a definição de alternativas é a escolha dos 

conflitos, e a escolha dos conflitos aloca poder”. 

A quarta fase, intitulada tomada de decisão, é a fase em que se inicia a 

concretização do problema específico tratado nas demais fases. É o momento em que 
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os atores que influenciam, direta ou indiretamente, em sua aplicação explicitam e 

verificam qual o caminho mais correto para a tomada da decisão. 

 Quando o problema em políticas públicas chega à fase de 

implementação, ele traz consigo toda a evolução que teve nas fases anteriores 

(identificação do problema, formação da agenda, formulação de alternativas, tomada 

de decisão). 
Assim, nessa quarta fase, e, ao nosso entender, na segunda parte da 

concretização da solução, os processos desenvolvidos passam a se concretizar com 

ações. 

Secchi (2022) pontua que a importância de estudar a fase de 

implementação está na possibilidade de visualizar, por meio de esquemas analíticos 

mais estruturados, os obstáculos e as falhas que costumam acometer essa fase do 

processo, nas diversas áreas de políticas públicas (saúde, educação, habitação, 

saneamento, políticas de gestão etc.). 

Na penúltima fase, a avaliação da política pública, considera-se a análise 

da concretização do projeto, seu sucesso integral ou parcial, bem como as falhas que 

ocorrerão. 

Secchi (2022) faz uma análise importante sobre esse ponto, separando 

didaticamente em dois pontos essa fase de avaliação. Ele cria a avaliação ex ante 

(anterior a implementação) e avaliação ex post (posterior à implementação), e a 

avaliação in itinere que ocorre dentro do processo de implementação, necessária para 

os ajustes enquanto essa implementação se desenvolve. 

Na última fase, extinção da política pública, ocorre quando o fato tratado 

encontra solução, o problema é resolvido de forma total ou parcial. 

Secchi (2022) retrata em sua obra que as políticas públicas, após um 

período de maturação, institucionalizam-se e criam vida própria. Não são raros os 

casos em que uma política pública continuava viva mesmo depois que o problema que 

a gerara já tenha sumido. 

 
 

4.3 EDUCAÇÃO BÁSICA E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

 
A Constituição Federal, em seu capítulo II, intitulado “Dos Direitos 

Sociais”, especificamente em seu artigo 6º, traz em seu texto, em primeiro lugar a 
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educação, como podemos observar a seguir: 

 
Artigo 6º, CF/88 – São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o laser, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (grifo 
nosso). 

 
Os direitos sociais devem ser compreendidos como áreas criadas e 

constantes na Constituição Federal de 1988, que colocam que o Estado tem a 

obrigatoriedade de proporcionar e custear melhores condições de vidas à faixa mais 

carente da população, como forma de prestigiar o princípio da igualdade. 

Nesse ponto, faz-se necessário um aparte para registrar que, ao 

contrário do que se ouve da população leiga, o princípio da igualdade tem, justamente, 

o condão de elevar as condições de vida dos menos favorecidos, para que estejam 

em iguais condições à faixa da população que tem mais acesso aos serviços 

essenciais, como a educação básica, por exemplo. 

De relevância ímpar entender o princípio por meio das ideias de 

Comparato (1988), que expõe a divergência entre diferenças sociais e desigualdades 

sociais. 

De acordo com Comparato (1988), quando falamos em diferenças 

sociais, estamos nos referindo àquelas diferenças que têm uma base natural ou são 

produto de uma construção cultural. Em continuidade, o autor supracitado aponta que 

a desigualdade social não está vinculada a diferenças culturais, mas sim, a um juízo 

de superioridade e inferioridade entre grupos, camadas ou classes sociais. 

Por fim, ressalta-se que, ao longo da história, a tendência é ir eliminando 

aos poucos as desigualdades sociais, após compreender que estamos diante de uma 

situação de diferenças sociais ou desigualdade social. 

Retornando à educação básica nos direitos socais, é inegável a evolução 

e o desenvolvimento das normas quando tratamos de direitos sociais, o que pode 

verificar-se, de forma clara, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, no 

que tange aos direitos sociais. 

Ainda, na Constituição Federal de 1988, podemos observar que o 

capítulo III foi destinado especificamente à educação, cultura e Desporto, tendo sua 

seção I, voltada só para educação. 

Ele inicia-se informando que a educação é direito de todos e dever do 



36  

Estado e da família, além de trazer os percentuais obrigatórios de investimento na 

educação. 

Com a promulgação da CF-88, observado o artigo 211, em seu parágrafo 

4º, é possível perceber as contradições existentes. O parágrafo 1º do artigo 211, traz 

em seu texto a obrigatoriedade do garantismo do padrão mínimo de qualidade, como 

apresentado a seguir: 

 
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

 
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em 
matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a 
garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo 
de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (grifo nosso). 

 
No mesmo capítulo III e no mesmo artigo 211, porém, em seu parágrafo 

4º, traz a obrigatoriedade de o Estado assegurar a qualidade do ensino, vejamos: 

 
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de 
forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do 
ensino obrigatório (Emenda constitucional nº 108, de 2020) (grifo 
nosso); 

  
 

 

Com essa exposição acerca da divergência entre ambos os parágrafos 

do mesmo artigo, fica nítida a problemática que trabalhamos nesta dissertação, a 

qualidade e o mínimo garantido possuem o mesmo sentido? A resposta 

imediatamente é: não. 

Está expresso na lei que o mínimo garantido é aquele escrito no artigo 

211 da Constituição Federal, que a União aplicará, anualmente, nunca menos de 

dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, um mínimo de vinte e cinco 

por cento, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Contudo, esse mínimo garantido não é o suficiente para garantir a 

qualidade que consta na letra da lei, especificamente no §4º do artigo 211 da CF/88, 

que esclarece que o cumprimento de investimento do mínimo é o suficiente para 

custear a educação, tratando somente com uma letra fria o parágrafo que exige a 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc108.htm#art1
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qualidade da educação. 

Outro ponto que se torna importante nessa pesquisa é o fato de que os 

governantes podem sofrer sanções, caso não cumpram o que está na lei de 

responsabilidade fiscal (decreto lei 201 de 1977 e decreto lei 1079 de 1950). Isso nos 

remete a observar os pormenores da Lei de responsabilidade fiscal, que vincula as 

penas apenas ao não repasse das verbas nos percentuais informados na Constituição 

Federal, omitindo-se com relação à garantia de qualidade da educação. 

 
 

4.4 O DESENVOLVIMENTO HUMANO E EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
 

É de suma importância entender que a expressão “desenvolvimento” não 

está ligada somente a questões das áreas econômicas de como grande parte das 

pessoas pensam. 

A bem da verdade, a expressão “desenvolvimento” pode ser entendida 

sob vários aspectos, como por exemplo o desenvolvimento do ser humano, 

desenvolvimento político, entre outros. 

O importante é a visualização que tudo se desenvolve a todo tempo, os 

seres humanos, as políticas, o Estado, e isso pode ser visto no contexto do primeiro 

capítulo desta pesquisa quando foi apresentada a evolução das leis, ao longo dos 

anos, com relação aos bens a serem protegidos. 

Sen (2010) discorre em sua obra “Desenvolvimento como Liberdade” 

uma visão que considera o desenvolvimento um processo “feroz”, com muito “sangue, 

suor e lágrimas” (Sen, 2010, p. 54). 

O autor pontua, no entanto, que este processo pode ter suas dificuldades 

mitigadas, se o alicerce que o constituir, em seus estágios menos desenvolvidos, for 

a educação básica. Juntamente às políticas públicas de saúde, a educação básica, 

em especial em seu nível básico, é um dos pilares do conceito de desenvolvimento 

humano de Sen (2010). 

Sen (2010) destaca a importância da educação básica, que junto à 

saúde são os principais pilares do desenvolvimento humano, como base fundadora de 

indivíduos   que conseguem criar suas próprias oportunidades, no sentido de ultrapassar 

barreiras sociais a eles impostas. No entanto, o célebre economista ressalta que 

oportunidades  sociais de educação básica, em muitos casos, necessitam de ação do 
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poder público, que ele próprio chama de ação públicas. Vejamos: 

 
As oportunidades sociais de educação e cuidados de saúde, que 
podem exigir acção pública, complementam as oportunidades 
individuais de participação económica e política e também ajudam a 
promover as nossas próprias iniciativas para superar as nossas 
respectivas privações (Sen, 2000, p. 13, tradução nossa). 

 
O economista indiano aponta uma interessante correlação, entre os 

resultados positivos que as pessoas atingem em suas vidas e para a comunidade, e 

as oportunidades sociais e econômicas que recebem ao longo da vida. Entre estas 

oportunidades, a educação básica possui destaque ímpar, adicionando outro 

elemento primordial, que se correlaciona diretamente com a estrutura educacional do 

país, o encorajamento e cultivo de iniciativa. 

Neste mesmo sentido, a seguinte citação condensa a presença destas 

correlações no pensamento de Sen: 

O que as pessoas podem alcançar positivamente é influenciado pelas 
oportunidades econômicas, pelas liberdades políticas, pelos poderes 
sociais e pelas condições favoráveis de boa saúde, educação básica 
e pelo incentivo e cultivo de iniciativas (Sen, 2000, p. 22, tradução 
nossa).  

 

Demonstrando a aplicabilidade da discussão dos impactos da educação 

básica na realidade brasileira, ao tratar sobre a democratização da participação 

econômica, que no pensamento de Sen (2000) é vista como a interação de pessoas 

com a sociedade, atuando forma produtiva, o autor cita o exemplo brasileiro, 

comparando-o com a realidade dos países do leste asiático, conhecidos pela 

importância significativa que  dão à educação básica, como pode ser visto na seguinte 

citação: 

Por uma série de razões históricas, incluindo a ênfase na educação básica 
e nos cuidados de saúde básicos, e a rápida conclusão de reformas agrárias 
eficazes, a participação económica generalizada foi mais fácil de alcançar 
em muitas das economias do Leste Asiático e do Sudeste Asiático, de uma 
forma que não tem sido possível. possível, por exemplo, no Brasil, na Índia 
ou no Paquistão, onde a criação de oportunidades sociais tem sido muito 
mais lenta e essa lentidão tem funcionado como uma barreira ao 
desenvolvimento económico (Sen, 2000, p. 62, tradução nossa). 

 
Ilustrando esta diferença entre o caso brasileiro e o das economias do 

leste asiático, o exemplo japonês faz-se pertinente. Verifica-se que, no país nipônico, 

a construção de uma sociedade baseada na valorização da educação básica e do 

letramento  trouxe grandes resultados no que se refere ao crescimento econômico, 
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estando esse diretamente relacionado à ênfase que a sociedade dá às políticas 

públicas educacionais. 

 
O exemplo pioneiro de aumento do crescimento económico através de 
oportunidades sociais, especialmente na educação básica, é obviamente 
o Japão. Às vezes esquecemos que o Japão tinha uma taxa de 
alfabetização mais elevada do que a da Europa, mesmo na época da 
restauração Meiji, em meados do século XIX, quando a industrialização 
ainda não tinha ocorrido lá, mas já durava muitas décadas na Europa. O 
desenvolvimento económico do Japão foi claramente ajudado pelo 
desenvolvimento dos recursos humanos relacionado com as 
oportunidades sociais que foram geradas. O chamado milagre do Leste 
Asiático, envolvendo outros países do Leste Asiático, baseou-se, em 
grande medida, em ligações causais semelhantes (Sen, 2000, p. 58, 
tradução nossa). 

 
A exposição do pensamento de Sen (2000) permite-nos chegar à 

seguinte conclusão acerca do tema da educação básica: se houver garantia de 

oportunidades educação básica, juntamente de uma política pública efetiva de saúde, 

a tendência é que as sociedades caminhem rumo a um aumento significativo do IDH. 

O IDH apresenta-se como uma forma mais apurada de análise de 

qualidade de vida e do desenvolvimento humano. 

O site oficial do PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) descreve sumariamente o conceito de IDH, sendo, basicamente, 

uma medida alternativa ao PIB, para verificar o desenvolvimento humano real, em 

contrapartida à limitada análise que pode ser feita com base no PIB, que não leva em 

conta aspectos como a desigualdade: 

 
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida 
do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do 
desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo da 
criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador 
muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera 
apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado por 
Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano Amartya 
Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH pretende 
ser uma medida geral e sintética que, apesar de ampliar a perspectiva 
sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os 
aspectos de desenvolvimento (PNUD, online)  

 

O pensamento de Sen (2000), neste sentido, oportuniza o protagonismo 

à educação básica, destacando-a como pilastra principal de mudança e 

desenvolvimento humano e social. Cabe ressaltar, no entanto, que a grande 
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contribuição do economista  sobre o tema não está em sua constatação de que a 

educação básica é o principal meio de desenvolvimento humano, e sim, na ideia que 

uma sociedade pode se desenvolver a partir da implementação de políticas de acesso 

à educação básica. 

A ideia de uma educação transformadora está consolidada na mente da  

sociedade, no entanto, é comum nos depararmos com o obstáculo argumentativo que 

afirma que a aplicação de políticas públicas para a expansão da educação básica 

seria um luxo de sociedades ricas. Este pensamento é algo que Sen se propôs a 

desconstruir, citando exemplos concretos de sociedades que tiveram impactos 

extremamente positivos, começando, comparativamente, antes de outros países. Esta 

ideia, cabe ressaltar, está perfeitamente condensada no seguinte trecho: 

 
Esta abordagem vai contra e, em grande medida, mina a crença que 
tem sido tão dominante em muitos círculos políticos de que o 
"desenvolvimento humano" (como é frequentemente chamado o 
processo de expansão da educação, dos cuidados de saúde e de 
outras condições da vida humana) é realmente uma espécie de de 
luxo que apenas os países mais ricos podem pagar. Talvez o impacto 
mais importante do tipo de sucesso que as economias da Ásia 
Oriental, começando pelo Japão, tiveram, seja o enfraquecimento 
total desse preconceito implícito. Estas economias avançaram 
relativamente cedo para a expansão maciça da educação e, mais 
tarde, também dos cuidados de saúde, e fizeram-no, em muitos 
casos, antes de quebrarem as restrições da pobreza geral (Sen, 2000, 
p. 58, tradução nossa). 

  
Como visto acima, o autor destaca o fato de que os países do leste 

asiático, como Coréia do Sul e Japão, iniciaram suas políticas públicas de expansão 

da educação básica antes de romper as barreiras da pobreza. Os países citados 

utilizaram a  educação como forma de romper com sua condição secundária no plano 

internacional, chegando à relevância econômica e aumentando seus índices de 

desenvolvimento humano de forma mundialmente inédita. 

As políticas públicas de educação básica, neste sentido, servem um 

propósito específico, descrita por Sen (2000): a expansão de oportunidades sociais. 

Estas oportunidades são responsáveis diretas pelo aumento na qualidade de vida das 

pessoas, além do florescimento de toda a população: 

A criação de oportunidades sociais contribui directamente para a 
expansão das capacidades humanas e da qualidade de vida (como já 
foi discutido). A expansão dos cuidados de saúde, da educação, da 
segurança social, etc., contribuem diretamente para a qualidade de 
vida e para o seu florescimento (Sen, 2000, p. 161, tradução nossa). 
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Um ponto já destacado no presente trabalho, em consonância com o 

pensamento de Sen, é a possibilidade de um investimento inteligente na educação 

básica, que não seja feito visando apenas o atingir de metas de valor investido. 

A educação básica necessita não apenas de uma maior destinação de 

verba, mas também de um projeto, da estruturação séria de uma política pública que 

demonstre que o país coloca a educação básica em primeiro plano. O investimento 

em professores e sua valorização, além de estruturas e equipamentos adequados, 

para que possam                        desenvolver seu trabalho, demonstra-se como o caminho para o 

desenvolvimento da educação no país. 

Neste sentido, corroborando o argumento apresentado acima, de que 

uma forma eficiente de garantir o desenvolvimento humano e econômico, é começar 

pela estruturação de uma política pública de educação básica, Sen oferece 

pensamento interessante acerca da possibilidade de implementá-la. 

Em um país como o Brasil, em que os custos de trabalho são 

relativamente baixos, o desenvolvimento de um sistema de educação básica pode 

acabar sendo mais barato e, apesar disso, efetivo em mesma medida. Ressalta-se 

que se aproveitar dessa circunstância não significa desvalorizar os profissionais que 

atuam na área da educação básica, mas, expandir a abrangência e estrutura do 

sistema educacional desde já, tendo em vista o seu imenso grau de custo-benefício. 

Desta forma, mesmo em um país em que a renda média não é tão alta, 

comparativamente aos países de primeiro mundo, é possível atingir altos níveis de 

desenvolvimento humano, aproveitando-se de sua natureza relativamente barata. 

Considerando que o Brasil ainda é um país que não atingiu os estágios 

mais avançados de desenvolvimento econômico, remarcável que seus custos com a 

educação básica, tratando-se de área em que o maior custo é o humano, serão 

menores do                       que os dos países do chamado "primeiro mundo". Assim, Sen destaca a 

possibilidade de se atingir resultados substanciais, mesmo com este menor nível de 

investimento: 

 
There is every evidence that even with relatively low income, a country 
that guarantees health care and education to all can actually achieve 
remarkable results in terms of the length and quality of life of the entire 
population. The highly labor-intensive nature of health care and basic 
education-and human development in general-makes them 
comparatively cheap in the early stages of economic development, 
when labor costs are low (Sen, 2000, p. 161) 
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A educação básica aparece, neste sentido, não apenas como um meio de 

atingir                    o desenvolvimento humano, mas como um agente de mudança social, que 

revoluciona  a esfera pessoal das pessoas. Quando o acesso à educação básica formal 

é generalizado, e  de qualidade, o desenvolvimento econômico apresenta-se como 

consequência. 

As razões desta correlação, explica Sen (2000, p. 61): “through 

education, learning, and skill formation, people can become much more productive 

over time, and this contributes greatly to the process of economic expansion". Desta 

forma, é possível atingir um desenvolvimento econômico equilibrado, garantindo uma 

maior mobilidade social e um aumento significativo da produtividade, por meio da 

implementação de uma política pública sólida na área da educação básica. 

Este efeito é abordado por Sen, que confere importância ímpar ao efeito 

que a educação básica produz nas pessoas. Além das implicações claras destas 

políticas públicas na qualidade de vida de um povo, suas implicações indiretas não 

podem ser   ignoradas. Destaca-se, em meio a estas, a inserção dos mais pobres em 

uma condição em que consigam superar sua própria penúria. 

A educação básica, portanto, além de seus efeitos extremamente 

significativos, para o aumento da qualidade de vida da sociedade como um todo, 

destaca-se por sua  influência nas chances que são conferidas às camadas mais 

vulneráveis, de superar  sua própria vulnerabilidade. Neste sentido, Sen busca 

introduzir em seu pensamento o conceito de educação transformadora, aplicada de 

forma a conferir chances,  possibilidades, aos mais vulneráveis: 

Não é apenas o caso de, por exemplo, uma melhor educação básica e 
cuidados de saúde melhorarem diretamente a qualidade de vida; eles 
também aumentam a capacidade de uma pessoa obter uma renda e 
também estar livre da pobreza de rendimento. Quanto mais inclusivo 
for o alcance da educação básica e dos cuidados de saúde, maior será 
a probabilidade de que mesmo os potencialmente pobres tenham 
melhores hipóteses de superar a penúria (Sen, 2000, p. 107, tradução 
nossa) 

 
Desta forma, empregando-se um modelo educacional com destaque ao 

desenvolvimento humano, temos uma situação em que o protagonismo é oferecido às 

pessoas. O estado, por meio de políticas públicas eficientes e aplicadas, transcende 

o conceito de liberdade formal, introduzido junto à transição que gerou o capitalismo, 

e começa a conferir liberdade material aos seus cidadãos. 
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A educação básica, nesta linha de pensamento, assume um papel 

edificador, não se preocupando apenas com o valor monetário que será gerado com 

o investimento na educação, mas também ao aumento significativo na qualidade de vida 

da população. Isto é o cerne do chamado desenvolvimento humano. 

Esta evolução é retratada por Neves (2019), que destaca o protagonismo 

que a educação confere ao ser humano, no sentido de capitanear o processo de 

desenvolvimento: 

A educação, no contexto de um modelo de Desenvolvimento 
Sustentável assente no Desenvolvimento Humano, assume uma 
função fundamental. O paradigma tecnicista de qualificação de 
Recursos Humanos, que dava à educação um papel instrumental de 
produção de meios tecnológicos que servissem o modelo económico, 
dá lugar ao paradigma da aprendizagem ao Longo da Vida. Este 
paradigma, dá à pessoa humana o papel central de todo o processo 
de desenvolvimento (Neves, 2019, p.62). 

 
O desenvolvimento humano, neste sentido, é capitaneado por uma 

educação que transforma a sociedade em condutora de seu próprio desenvolvimento. 

A educação, portanto, em conjunto com outras políticas públicas, que complementem 

sua implementação, apresenta-se como a forma mais concreta de oferecer liberdade 

material à sociedade, tornando as pessoas os agentes de seu próprio 

desenvolvimento, tanto na esfera individual, como na coletiva. 

Desta forma, retoma-se o conceito de Sen, que afirma que os benefícios 

da implementação de uma educação básica de qualidade não se restringem à esfera 

individual, sendo relevantes à toda a comunidade. Os benefícios do investimento em 

educação não se restringem aos diretamente impactados pela política pública, 

possuindo efeitos comunitários de extrema significância. 

Cabe ressaltar, novamente, o poder de mudança social que a expansão 

generalizada da educação básica confere à sociedade, e a validade desta 

mutabilidade para                           o crescimento econômico. 

As benesses trazidas pela política pública de educação básica, conforme 

discutido, transcendem a esfera individual, elevando a educação, mesmo que 

considerada em sua esfera individual, quase que à categoria de bem público, 

conforme dita Sen: 

Dados os benefícios comunitários partilhados da educação básica, que 
podem transcender os ganhos da pessoa que está a ser educada), a 
educação básica também pode ter uma componente de bem público (e 
pode ser vista como um bem semipúblico). É claro que a pessoa que 
recebe educação beneficia dela, mas, além disso, uma expansão geral 
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da educação e da alfabetização numa região pode facilitar a mudança 
social (até mesmo a redução da fertilidade e da mortalidade (...) e 
também ajudar a aumentar o progresso económico a partir de dos 
quais outros também beneficiam. O alcance efectivo destes serviços 
pode exigir actividades de cooperação e fornecimento por parte do 
Estado ou das autoridades locais (Sen, 2000, p. 145-146, tradução 
nossa). 

 
Neste sentido, retoma-se o pensamento de Neves (2019), que destaca 

o Desenvolvimento Humano como principal fator de mudança de uma sociedade. A 

educação, segundo a autora, confere aos cidadãos o poder de, por si próprios, 

construir uma sociedade em um nível social maior, mais justa: 

 

É neste sentido que o Desenvolvimento Humano é considerado 
como a possibilidade de todos os cidadãos construírem uma 
sociedade mais evoluída e mais justa e de desenvolverem o seu 
potencial humano com menor grau possível de privação ou 
exclusão. A sociedade poderá usufruir coletivamente do mais alto 
grau e capacidade humana (Neves, 2019, p. 17). 

 
O pensamento dos autores é consonante, no que diz respeito à 

diminuição dos graus de privação ou exclusão, representando, definitivamente, 

elementos que contribuem para a limitação da liberdade. Aqueles, portanto, 

demonstram-se como males que devem ser prioritariamente combatidos. 

A educação básica, cabe ressaltar, presta-se ao papel de combatente 

em ambos os casos. Seu papel inclusivo torna-a responsável direto pelo combate à 

exclusão, e, como extensamente debatido neste capítulo, sua implementação efetiva 

possui como resultado a cessação das privações. 

Isto ocorre em decorrência do aumento de oportunidades sociais, que 

permitem com que as pessoas, em decorrência de sua própria qualificação, 

proporcionada pela educação básica, perpetuem seu próprio desenvolvimento. 

Assim, conclui-se pelo efeito irradiante da educação básica no 

Desenvolvimento Humano. Ao analisar a perspectiva da pessoa como o centro do 

desenvolvimento, temos um indivíduo que é influenciado pela sociedade e, devido a 

certo nível de educação, possui a capacidade de contribuir com o Desenvolvimento 

Humano. 

O desenvolvimento de uma sociedade altamente letrada, com grande 

qualidade na educação básica formal, é imprescindível para que ocorra a participação 

de todas as camadas sociais no debate público. Contando com uma política pública 

forte de educação básica, cria-se uma sociedade em que as camadas menos 
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privilegiadas podem expressar-se de forma fundamentada. 

Assim, o poder decisório, perpetuado pela democracia, é realmente 

dividido entre as mais diferentes camadas da população. A justiça social, na forma do 

fornecimento de uma educação básica pública gratuita, e de qualidade, propicia a 

criação de líderes em todas as camadas sociais. 

Neste sentido, cria-se um círculo vicioso, em que a política pública de 

educação básica é um estopim para a criação de outras ações estatais que visem a 

perpetuação da justiça social. Neste cenário, o real potencial do ambiente democrático 

desabrocha. 

A ampliação da educação básica formal une-se a existência de meios de 

comunicação livres, além da presença de uma mídia diversificada e séria, para a 

criação de uma sociedade informada e com senso crítico. Esta linha de ação, além da 

ampliação das liberdades individuais, conversa com problemas atuais sobre a 

disseminação de informação.  

Cabe ressaltar, no entanto, que para  que esta liberdade seja frutífera, é 

necessário que a educação básica seja vista como mais que um instrumento, também 

como um ambiente de formação de senso crítico. 

Neste sentido, acerca da influência da educação básica no aumento da 

participação dos vários setores da sociedade, e sua conectividade com o acesso à 

informação, leciona Sen: 

Voltamos novamente à perspectiva das capacidades: que diferentes 
sectores da sociedade (e não apenas os socialmente privilegiados) 
devem ser capazes de ser activos nas decisões sobre o que preservar 
e o que abandonar. Não há compulsão para preservar todos os estilos 
de vida que partem, mesmo a custos elevados, mas há uma 
necessidade real de justiça social para que as pessoas possam 
participar nestas decisões sociais, se assim o desejarem. Isto dá mais 
razões para atribuir importância a capacidades elementares como a 
leitura e a escrita (através da educação básica), estar bem informado 
e bem informado (através de meios de comunicação social gratuitos) 
e ter oportunidades realistas de participar livremente (através de 
eleições, referendos e da utilização generalizada de direitos civis). Os 
direitos humanos, no sentido mais lato, também estão envolvidos 
neste exercício (Sen, 2000, p.259, tradução nossa). 

 
Faz-se necessário pontuar, adicionalmente, a influência que a educação 

básica  possui na liberdade feminina, e como as políticas públicas de educação são 

responsáveis pela diminuição das taxas de gravidez na juventude, contribuindo com 

o planejamento familiar, aspecto de importância ímpar para a maximização da 
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qualidade de vida. 

Sobre o tema, Sen disserta sobre o impacto da educação no 

empoderamento feminino: 

 
 

 
Há muita confirmação, na literatura empírica contemporânea, do 
impacto da educação, especialmente da educação feminina, na 
redução das taxas de fertilidade. As elevadas taxas de fertilidade 
podem ser vistas, com muita justiça, como adversas à qualidade de 
vida, especialmente das mulheres jovens, uma vez que a geração e 
a criação recorrentes de filhos podem ser muito prejudiciais para o 
bem-estar e a liberdade da jovem mãe. Na verdade, é precisamente 
esta ligação que torna o empoderamento das mulheres (através de 
mais empregos externos, mais educação escolar, etc.) tão eficaz na 
redução das taxas de fertilidade, uma vez que as mulheres jovens têm 
uma forte razão para moderar as taxas de natalidade e a sua 
capacidade de influenciar a família. decisões aumentam com seu 
empoderamento (Sen, 2000, p.50, tradução nossa). 

 
Em seu livro "A Ideia de Justiça", Sen (2011) dialoga com a obra do 

filósofo Condorcet, acerca da relevância da educação feminina no empoderamento 

das mulheres. Assim, além de tratar extensivamente do tema acima comentado, a 

diminuição das taxas de fertilidade e o aumento do planejamento familiar, disserta 

acerca da necessidade de dar voz às mulheres no debate público: 

 

Por exemplo, a insistência de Condorcet na importância da 
educação das mulheres estava ligada, entre outras coisas, ao seu 
reconhecimento da necessidade de ouvir as vozes das mulheres 
nos assuntos públicos, bem como na vida familiar e social. O papel 
das vozes das mulheres pode, por sua vez, levar-nos a dar 
prioridade, nas políticas públicas, à educação das mulheres como 
parte da promoção da justiça na sociedade, tanto por seus benefícios 
diretos como por suas consequências indiretas (Sen, 2011, p.51). 

 

Os impactos marginais da educação básica, tratando, neste caso, de 

suas consequências, não podem ser negligenciados, possuindo potencial incalculável. 

Necessário ressaltar, nesta senda, que uma sociedade educada, dotada de senso de 

crítico, possui poder de análise suficiente para melhorar, e até mesmo fiscalizar, a 

aplicação de políticas públicas. 

No caso das mulheres, a educação influi em fatores como o  

planejamento familiar, e a estabilização das taxas de fertilidade, temas caros ao 

desenvolvimento sustentável. Os temas citados influem, em medidas variáveis, em 
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todos os setores públicos e privados, apresentando relevância para todos os tipos de 

política pública, e não apenas para a educação. 

Sen enfatiza, ao longo de toda a sua obra, que os dois pilares do 

Desenvolvimento Humano são a educação básica e a saúde. Ambos se 

complementam para que seja possibilitado o desenvolvimento. 

A influência da saúde na educação básica resta clara, estar saudável é 

um prerrequisito para educar-se. Sen, no entanto, apresenta-nos o outro lado da 

moeda, a influência da educação na saúde: 

 

A população de Kerala tem uma taxa de alfabetização 
significativamente maior (incluindo o sexo feminino) do que o resto da 
Índia, e também tem serviços de saúde pública muito mais extensivos. 
Assim, em Kerala há uma consciência muito maior das possíveis 
enfermidades e da necessidade de procurar soluções médicas e tomar 
medidas preventivas. As próprias ideias e ações que ajudam a reduzir 
a morbidade e a mortalidade reais em Kerala também têm o efeito de 
aumentar a consciência das doenças. No outro extremo, as 
populações de Uttar Pradesh ou Bihar, com menores taxas de 
alfabetização e educação, e severamente desprovidas de recursos de 
saúde pública, têm um menor discernimento das possíveis doenças. 
Isso torna as condições de saúde e expectativa de vida muito piores 
nesses estados (Sen, 2011, p.55). 

 
No excerto, Sen apresenta exemplo particular, analisando duas regiões 

da Índia que possuem níveis extremamente diferentes de desenvolvimento humano, 

e de aplicação efetiva de políticas públicas. Com isso, destaca uma correlação 

interessante, que relaciona um certo nível básico de educação com uma melhora na 

percepção do próprio corpo como saudável ou não. 

Neste sentido, a política pública de educação básica demonstra sua 

influêcia, ainda que indiretamente, em todas as instâncias sociais. 

A influência direta da educação básica, vale pontuar, é clara em 

todas as  esferas. Para tornar-se médico, engenheiro, advogado; uma educação de 

qualidade  é requisito básico. No entanto, a influência indireta se apresenta como algo 

que, ao                       passo que possa passar despercebido, é tão concreto quanto as implicações 

práticas. 

Conclui-se, portanto, que uma sociedade com um maior nível de 

letramento, tratada por Sen como alfabetização, tratando assim da educação básica, 

cria cidadãos mais aptos ao cuidado próprio, facilitando enormemente a aplicação das 

políticas públicas, seja na própria estruturação do sistema educacional, ou em áreas 
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diversas, como a saúde, a participação política e a disseminação de informação, por 

exemplo. 

As consequências da falta de letramento são tratadas exaustivamente 

por Sen, com destaque a seus efeitos perniciosos no que diz respeito ao crescimento 

econômico, pela diminuição da capacidade produtiva do indivíduo. Além disso, 

representa um grande entrave para o exercício efetivo da democracia, na medida que 

os iletrados são, mesmo que inconscientemente, excluídos do processo democrático: 

 

Por exemplo, o analfabetismo pode ser uma grande barreira à 
participação em actividades económicas que exigem uma produção 
de acordo com as especificações ou que exigem um controlo de 
qualidade rigoroso (como faz cada vez mais o comércio globalizado). 
Da mesma forma, a participação política pode ser dificultada pela 
incapacidade de ler jornais ou de comunicar por escrito com outras 
pessoas envolvidas em atividades políticas (Sen, 2000, p.56, tradução 
nossa). 

 
Voltando-se de forma mais assertiva à temática principal do trabalho, faz- 

se pertinente a análise da efetividade da aplicação da política, tendo em vista a 

aplicação de recursos à esta. 

Ao comparar o caso brasileiro ao das economias do leste asiático, Sen 

destaca que a discrepância não se relaciona intrinsecamente às diferenças em renda. 

Vejamos: 

A expansão das oportunidades sociais serviu para facilitar o 
desenvolvimento económico de elevado emprego e também criou 
circunstâncias favoráveis para a redução das taxas de mortalidade e 
para a expansão da esperança de vida. O contraste é acentuado com 
alguns outros países de elevado crescimento, como o Brasil, que 
tiveram um crescimento quase comparável do PIB per capita, mas 
também têm um histórico bastante de grave desigualdade social, 
desemprego e negligência dos cuidados de saúde pública. As 
conquistas de longevidade destas outras economias de elevado 
crescimento avançaram mais lentamente (Sen, 2000, p.62, tradução 
nossa). 

 
Ressalta-se, portanto, é possível que o problema do Brasil não esteja 

totalmente relacionado à renda, possuindo conexões mais profundas, que se 

relacionam à história do país. Afinal, a implementação de políticas públicas inclusivas, 

no país, é algo muito recente, não estando totalmente consolidado. 

Neste sentido, cabe apontar a ferrenha crítica de Jessé de Souza, que 

afirma que, apesar da esperança conferida à população, de participar efetivamente da 

esfera pública, esta constituição de um cidadão com mais poder decisório no contexto 
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brasileiro mostrou-se inofensiva, com poucos efeitos práticos: 

O advento do sufrágio universal e da educação para todos abre a 
possibilidade real de uma esfera pública mais inclusiva. No entanto, 
novos e mais poderosos inimigos ainda estão à espreita. As esferas 
estatais, públicas, e privadas, do mercado, passam a formar um 
único contexto funcional, a partir da privatização do Estado pelo 
capitalismo organizado (ou seja, a real privatização do Estado, em 
relação a qual nossos teóricos do patrimonialismo pretendem nos 
cegar, ao chamar atenção à privatização por indivíduos), processo 
esse acelerado pela concentração de capitais (Souza, 2017, p. 72) 

  
A concentração de capital, e a prevalência de uma lógica de capitalismo 

predatório, se apresentam como grandes empecilhos à concretização da justiça social 

no país. Estes se apresentam, pois, como alguns dos obstáculos à constituição de 

uma máquina pública focada no desenvolvimento do sistema educacional do país. 

Desta forma, apesar das grandes taxas de crescimento econômico, o 

Brasil possui dificuldade em voltar seus esforços para o desenvolvimento da educação 

básica                                          pública. Tal realidade passa, em grande medida, pelo argumento de que, para 

a concretização de políticas públicas, o país deve antes se desenvolver. 

Em contraponto ao argumento de que deve haver expansão econômica 

antes que haja investimento em educação, além de outras políticas públicas para o 

aumento da qualidade de vida, o pensamento de Sen confere protagonismo ao 

sistema de educação básica, como marco inicial deste desenvolvimento. A grande 

influência das políticas públicas no desenvolvimento, para o autor, passa pela 

prioridade que é conferida a elas, e não apenas à verba que o país possui para 

investimento: 

O processo liderado pelo apoio não espera por aumentos dramáticos 
nos níveis de rendimento real per capita e funciona através da 
prioridade dada à prestação de serviços sociais (particularmente 
cuidados de saúde e educação básica) que reduzam a mortalidade e 
melhorem a qualidade de vida (Sen, 2000, p.63, tradução nossa). 

 
O foco na política pública de educação básica, portanto, pode assumir um 

papel  de extrema relevância no aumento da qualidade de vida, tendo potencial para 

superar  métricas que se correlacionam com a renda, como a renda per capita, no que 

diz respeito ao impacto na qualidade de vida das pessoas. 

Ressalta-se que este foco se refere ao tratamento da política pública de 

educação básica como a prioridade no país. O aumento do investimento direto não 

necessariamente implica neste aumento do foco, devendo ser consignado com outras 

políticas públicas, que se integram à educação básica. Para tal, Sen destaca o sistema 



50  

de saúde. No caso brasileiro, fatores como o transporte, tendo em vista a extensão 

territorial do país, e a segurança alimentar, problema historicamente persistente no 

país, demonstram-se como complementares ao desenvolvimento da educação. 

Neste sentido, perceptível a diferença que a implementação eficiente de 

políticas públicas poderia realizar no Brasil. Como exposto, o aumento de verba para 

estas ações é essencial; no entanto, o foco em sua aplicação eficaz pode se 

apresentar como uma solução para as limitações orçamentárias do país, que poderão 

ser sanadas posteriormente, pelo próprio aumento de produtividade que o 

desenvolvimento da educação básica esperadamente traria. 

Ao longo da obra de Sen, verifica-se a grande importância das métricas 

de mortalidade infantil para a análise do nível de desenvolvimento humano de um 

país. Tratando-se de dados concretos, com pouco grau de abstração, conclui-se por 

sua capacidade de acessar o nível deste desenvolvimento em um país. 

A obra do economista, ao tratar das oportunidades sociais e da de 

liberdade substantiva, um dos conceitos definidores do desenvolvimento humano, 

destaca a relevância de algumas circunstâncias, que indicam a influência destas 

oportunidades nas vidas privadas. 

 

As oportunidades sociais referem-se aos arranjos que a sociedade faz 
para a educação, cuidados de saúde e assim por diante, que 
influenciam a liberdade substantiva do indivíduo para viver melhor. 
Estas instalações são importantes não só para a condução da vida 
privada (como viver uma vida saudável e evitar a morbilidade e a 
mortalidade prematura evitáveis), mas também para uma participação 
mais eficaz nas atividades económicas e políticas (Sen, 2000, p. 56, 
tradução nossa). 

 

Desta forma, analisamos estas métricas no Brasil, a fim de constatar sua 

evolução ao longo dos anos. 

Em 1995 como preparação do Brasil para entrar na Cúpula Mundial para 

o Desenvolvimento Humano, foi apresentado um relatório sobre desenvolvimento 

humano sobre três temas, à época, centrais do evento: alívio e redução da pobreza, 

expansão                              do emprego produtivo e integração social. 

Sobre esse relatório o professor Luiz Felipe Lampreia, que, à época, era 

Ministro das Relações Exteriores do Brasil, escreveu artigo intitulado: “Relatório 

Brasileiro Sobre Desenvolvimento Social”, e que chama atenção aos números à época 

(Lampreia, 1995). 



51  

A partir desse estudo de 1995, foi desenhado um quadro comparativo, 

entre a época e a atualidade, em alguns pontos específicos para analisarmos se há 

ou não desenvolvimento, vejamos: 

  
 

 

Quadro 1 - Taxa de mortalidade infantil por sexo (1980-1990). 

 

Fonte: Lampreia, 1995. 
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Gráfico 6 - Taxa de mortalidade infantil pormenorizada dos anos de 1990 até 2015. 

Fonte: Brasil, 2021. 
  
 

 

Neste gráfico acima, temos a taxa de mortalidade infantil pormenorizada 

dos anos de 1990 até 2015. É possível verificar que há uma evolução na 

melhoria/redução dessa taxa de mortalidade. 

No período de 1990, a taxa média era de 47,1 óbitos infantis por mil, em 

2015 houve redução drástica, baixando o número para 13,3 óbitos infantis. 

Com relação à pobreza, o artigo traz que um estudo do Banco Mundial, 

referente ao ano de 1989, que aponta que 40,9% da população brasileira vivia em 

situação de pobreza. No site do IBGE (2023) é possível verificar que em 2022 existiam 

no Brasil 31,6% de pessoas pobres, ocorrendo nesse tempo uma redução do número 

de pessoas pobres. 

Esses números informados acima contribuem para demonstrar que, no 

decorrer dos anos, o Brasil evoluiu no que em sua política social. Cabe ressaltar, este 

trabalho poderá ser continuado em outro momento, trazendo mais números e uma 

análise para pormenorizada. 
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4.5 HISTÓRICO RECENTE DA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO 
BRASIL 

 

O entendimento do estado da educação básica brasileira, realizado de 

forma estatística, pode contribuir de forma substancial para o entendimento das 

questões susctiadas pelo presente trabalho. Desta forma, verificar-se-á o 

desenvolvimento da educação básica em um recorte temporal mais recente, 

demonstrando o panorama geral do tema no país. 

Primeiramente, uma investigação acerca dos dados gerais da educação 

básica brasileira, abrangendo desde o infantil até o ensino médio, demonstra-se de 

pertinência destacada para o presente trabalho. 

Os números gerais, no período de 2019 até 2021, apresentaram queda 

preocupante, com uma regressão de mais de 1 milhão de matrículas . Os anos de 

2022, no entanto, apresentaram uma quebra na tendência de decadência do número 

de matrículas, capitaneado por grande evolução no número de matrículas em escolas 

particulares. Vejamos: 

 

Gráfico 7 - Número de matrículas na educação básica, segundo a rede de ensino 
brasil 2019-2023 

 

Fonte: Elaborado pela Deed/Inep com base nos dados do Censo Escolar da Educação Básica. 

 

As estatísticas, pois, demonstram um aumento do protagonismo das 

escolas particulares na educação básica brasileira. Entre as hipóteses sobre os 

determinantes de tal comportamento estatístico, cabe citar a influência da pandemia 

no sistema de educação brasileiro e a precariedade da gestão da educação básica no 
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período.  

Por conseguinte, verifica-se que a recente recuperação do número de 

alunos ingressantes na educação básica pouco se relaciona à um aumento da 

qualidade da política pública de educação. Por outro lado, sua precarização está 

ditando uma tendência de grande preferência pelas instituições particulares de ensino, 

indicando necessidade de melhorias profundas no sistema público de educação 

básica do país. 

Esta tendência, como será verificado a seguir, espalha-se por todos os 

níveis da educação básica. 

Tratando-se da educação infantil, em breve análise dos dados 

disponibilizados pelo Censo da educação básica de 2023, verifica-se que o número 

de matrículas em suas redes de ensino realizou peculiar movimento, experimentando, 

no período entre 2019 e 2021, queda substancial que, nos dois anos seguintes, seria 

seguida de significativo aumento, vejamos: 

 

Gráfico 8 - Evolução do número de matrículas na educação infantil segundo a rede 
de ensino brasil 2019-2023 

 

 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela Deed/Inep com base nos dados do Censo Escolar da Educação Básica. 

. 

O gráfico acima, conforme discutido anteriormente, com o aumento 

recente das matrículas na rede particular de ensino infantil, que cresceu 

exponencialmente, confirma o protagonismo que a rede particular possui, atualmente, 

no ensino brasileiro. Neste sentido, o Censo da Educação Básica coloca estas 
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mudanças de forma pormenorizada: 

Houve um movimento de queda da matrícula da educação infantil 
entre 2019 e 2021, que ocorreu principalmente na rede privada, e de 
posterior recuperação nos dois anos seguintes, com crescimento de 
4,8% no último ano. Esse crescimento teve contribuição da rede 
privada com 5,7% no último ano (altas de 3,6% na creche e de 8,3% 
na pré-escola), enquanto a rede pública apresentou aumento de 4,5% 
(altas de 5,3% na creche e de 3,9% na pré-escola) (Inep, 2023, p. 8). 
 

Acerca do tema, vale destacar a preferência da população, cujo país está 

em cenário de recuperação econômica, de retornar à educação privada, no cenário 

da educação infantil. A queda dos números desta, no mesmo sentido, identifica-se 

com o período de grave crise, causada pela pandemia. 

No ensino fundamental, a recuperação dos números de matrículas não 

foi apresentada no período. Ocorreu, no entanto, diminuição no ritmo da regressão, 

sendo que os primeiros anos do período, de 2019 até 2022, registraram reduções mais 

significativas que em seu momento posterior, no ano de 2023. 

Acerca do tema, discorre o censo: 

Em 2023, foram registradas 26,1 milhões de matrículas no ensino 
fundamental. Esse valor é 3,0% menor do que o registrado para o ano 
de 2019. Nos últimos cinco anos, essa redução foi mais acentuada nos 
anos iniciais (3,9%) do que nos anos finais do ensino fundamental 
(1,9%) (Inep, 2023, p. 8). 
 

Conclui-se, portanto, que o fim do período de 2019 até 2022, analisado 

pelo presente trabalho, criou tendência preocupante, no que diz respeito ao ensino 

fundamental. A diminuição dos números, ressalta-se, está sendo amenizada pela 

recente progressão temporal. Assim, verifica-se certa melhora no quadro, que ainda 

é preocupante. 

Por outro lado, no ensino médio é que se apresenta o quadro mais grave. 

O período de 2019 até 2022 representou momento de regressão para todo o sistema 

de educação básica, que foi seguido de uma recuperação em seu último ano e após. 

No ensino médio, a tendência à diminuição continua se acentuando: 

Em 2023, foram registradas 7,7 milhões de matrículas no ensino 
médio. O total de matrículas apresentou uma redução de 2,4% no 
último ano. A rede estadual possui a maior participação na matrícula 
do ensino médio, com 83,6%, seguida pela rede privada (12,9%) (Inep, 
2023, p. 8). 

 

Entre  as motivações para este fato, destaca-se a reforma do ensino 

médio, concretizada no período em análise, que precarizou grande parte do sistema 
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de educação no nível médio, conforme discutido no presente trabalho. 

Por fim, tratando dos estabelecimentos educacionais no Brasil, no ano 

de 2023, segundo o senso, registra-se: “o Brasil conta, em 2023, com 178.476 escolas 

de educação básica. A rede municipal responsável por aproximadamente dois terços 

desse total (59,8%), seguida da rede privada (23,3%)” (Inep, p. 14). 

Os  dados constrastam-se pesadamente com os do período de 2002 à 

2006 que, à época, contava não apenas com mais alunos matriculados, mas também 

com mais estabelecimentos de educação básica. Segundo dados do Portal do MEC 

“Os resultados finais do Censo Escolar de 2006 contabilizam, aproximadamente, 55,9 

milhões de matrículas e 203,9 mil estabelecimentos educacionais que oferecem as 

diferentes etapas e modalidades da educação básica”. 

A  redução da base de alunos pode até ser considerada esperada, tendo 

em vista o envelhecimento da população, no entanto, a diminuição das instituições de 

educação básica demonstra uma falha no pensamento estratégico de infraestrutura 

da educação. 

O problema reside no fato de que, a despeito da diminuição da 

quantidade de escolas ao longo das últimas décadas, o país vive atualmente um 

problema de alocação de alunos. Resta concluir, portanto, que tal diminuição 

apresentou efeitos negativos no sistema de educação básica brasileiro. 

Cabe ressaltar, no entanto, que o cenário em 2006 era de reestruturação 

da educação básica. O senso de 2006, inclusive, destaca o aumento do período de 

ensino fundamental, parte relevante do processo de consolidação da educação básica 

no Brasil: 

De modo geral, as mudanças na oferta podem ser associadas à 
reorganização por que passa o sistema de educação básica no Brasil. Um 
aspecto a ser destacado é a proposta de organização do ensino fundamental 
de nove anos. Tal iniciativa provoca uma transferência da matrícula de 
crianças de seis anos da educação pré-escolar para o ensino fundamental, 
o que gera uma necessidade de adequação da oferta do ensino fundamental 
às novas demandas (Inep, 2006). 
 

A  análise estatística demonstra, portanto, que a principal diferença entre 

os dois períodos é que, enquanto o período de 2002 até 2006 apresentou evoluções 

no sistema de educação básica, o período mais recente, entre 2019 até 2022, foi 

marcado por regressões e dificuldades. Ressalta-se, no entanto, que tais regressões 

amenizaram-se no final e logo após o período, em análise geral dos dados 

apresentados. 
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5 RELAÇÃO ENTRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL, 
AS  POLÍTICAS PÚBLICAS E O DESENVOLVIMENTO HUMANO 
 
 

A relação entre a tributação e as políticas públicas é tema controverso 

no país. À medida que as discussões acerca da tributação justa, com a diminuição de 

certos elementos da carga tributária se expandem, cresce também a necessidade de 

uma maior aplicação de capital público, para a efetivação de políticas públicas de 

educação básica. 

A análise desta dicotomia é de suma importância para o presente 

trabalho, assim como para a sociedade como um todo. Neste sentido, Pompeu e 

Junior (2019) apontam para como este embate ocorre em torno de princípio muito caro   

ao ordenamento jurídico brasileiro: a dignidade da pessoa humana. 

Neste sentido, os autores a abordam esta problemática, contrastado com 

o aspecto positivo do Estado, condensado na elaboração e implementação de 

políticas  públicas, e o aspecto negativo, abstendo-se de exercer poder, de maneira 

sufocante, aos que não possuem condições de arcar com este peso, sem 

comprometer-lhes a subsistência: 

No exame constitucional da obrigação assumida pelo Estado de zelar 
pelos direitos fundamentais, verificam-se limites à tributação, em 
respeito aos valores da dignidade da pessoa humana. Este caro 
princípio somente será assegurado quando o Estado preservar um 
mínimo essencial à existência de uma vida digna e à oportunidade de 
desenvolvimento do indivíduo. Em meio a este contexto, o Estado 
deverá promover políticas públicas (aspecto positivo), ao tempo em 
que se absterá de tributar o patrimônio afetado para a consecução do 
mínimo existencial (aspecto negativo) (Pompeu; Junior, 2019, p.3). 

 

Desta forma, depara-se com a problemática acerca da carga tributária 

brasileira que, reconhecidamente, afeta de forma significativa as camadas menos 

favorecidas da população. Cabível pontuar, no entanto, que, por óbvio, as políticas 

públicas necessitam de verba para sua continuidade, sendo a tributação, assim, 

imprescindível. 

Uma das possíveis para o referido problema, já discutida exaustivamente 

ao longo do presente trabalho, seria o investimento no setor de educação básica, que 

se demonstra investimento que, apesar de seu caráter de longo prazo, possui alto 

custo- benefício. 

 Conforme exposto no presente trabalho, a educação é um setor que,  

 em uma economia como a brasileira, possui um custo menor de implementação, 
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comparado ao de países desenvolvidos, devido ao aumento de custo com o pessoal, 

que acompanha o desenvolvimento econômico. 

Assim, este caminho se apresentaria como o mais eficiente, se a direção 

do país se voltasse à maximização do desenvolvimento humano. Apesar de recentes 

avanços nessa direção, o país está longe de ter o desenvolvimento humano, 

principalmente no que diz respeito à educação e ao letramento, como a grande 

prioridade. 

Por outro lado, retornando-se os esforços às mudanças que 

vislumbramos como       possíveis ao país, vejamos a situação do financiamento da 

política pública de educação, tratada atualmente com o mesmo nível de prioridade 

conferido às demais espécies de políticas públicas. 

Neste sentido, retomando o destaque à discussão acerca dos aspectos 

positivos e negativos da prestação estatal, Pompeu e Junior (2019) apresentam a 

obrigação do Estado de garantir os direitos fundamentais, cujo limite está 

compreendido na teoria da reserva do possível: 

 
Na órbita constitucional, naturalmente, para financiar tais direitos, o 
Estado necessita de recursos, haja vista que tanto os direitos positivos 
quanto os negativos têm custos. Deste modo, em face da 
solidariedade social, a comunidade financia o exercício estatal, por 
intermédio de tributos. Em meio a este contexto, o Estado vê-se 
obrigado a concretizar os direitos fundamentais, inclusive os positivos, 
no limite de sua capacidade financeira. Fazendo valer a teoria da 
reserva possível, somente em casos de cabal demonstração de 
impossibilidade financeira (Pompeu; Junior, 2019, p.3-4). 

 
A teoria da reserva do possível, que permite ao Estado relativizar, de 

certa forma, a extensão das prestações positivas que se obrigou a prestar, por meio 

da Carta Magna ou de outros aspectos da juridicidade, apresenta-se como o grande 

preceito limitador de investimentos em políticas públicas no país. Cabe ressaltar que, 

no entanto, a teoria da reserva do possível é apenas um limitador formal, sendo o 

verdadeiro fator limitante o orçamento do qual o país dispõe. A reserva do possível é 

apenas uma consequência, um limitador que nos relembra de que o orçamento é finito. 

Acerca das consequências desta limitação dos gastos públicos, com 

base em análise dos limites das possibilidades do Estado, temos algumas das últimas 

medidas de controles de gastos executadas pelo país nos últimos tempos. 
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Acerca do supracitado, temos exemplo recente e concreto na história 

brasileira. O processo de democratização da educação no Brasil sofreu um duro golpe 

jurídico e parlamentar com a emenda constitucional, apelidada de “emenda do fim do 

mundo”, que travou os gastos públicos por vinte anos, e colocando como correção a 

taxa inflacionária do ano anterior (PNE aprovado em 25 de março de 2014). 

O crescimento, como era proposta antes do congelamento citado acima, 

colocaria o investimento em educação básica no Brasil, nesse ano de 2024, com 10% 

(dez) por cento do PIB investido em educação, o que indiscutivelmente colocaria o 

Brasil em patamares internacionais de níveis mais altos. 

Apesar de aplicação, considerada extensiva além do ponto, da teoria da 

reserva do possível, temos que as últimas políticas de corte de investimentos em 

políticas públicas que fomentam o Estado de Bem-Estar Social tiveram influência 

negativa no desenvolvimento humano. 

O Brasil, como Estado Democrático de Direito que é, e se propõe a 

continuar sendo, deve sopesar constantemente, como sociedade e como ente jurídico, 

as necessidades de implementação de políticas públicas de caráter eminentemente 

positivo, comparando-as com a fricção social que a implementação de tributação causa 

na dimensão do indivíduo, para seu custeio. Acerca desta relação, os autores 

sintetizam-na da seguinte forma: 

Diante das demandas para atender aos interesses sociais, faz-se 
necessário o reconhecimento do dever fundamental de pagar tributos, 
porém carece repensar limites impostos à cobrança de tributos, diante 
dos direitos individuais e do mínimo vital (Pompeu; Junior, 2019, p.6- 
7). 

Afinal, importante pontuar que, ao passo que a implementação de 

políticas públicas que visam ao desenvolvimento humano, não pode-se deixar de 

considerar o impacto que a tributação causa na esfera individual do indivíduo, além 

de seus efeitos reflexivos na comunidade e em toda a sociedade: “destaca-se que o 

dever de contribuir relaciona-se intimamente com a liberdade do cidadão, haja vista 

que este tem pleno espaço para agir em favor próprio desenvolvimento” (Pompeu; 

Junior, 2019, p.9). 

A reflexão possui grande mérito, ao lembrar-nos do conceito de Sen, 

exposto no presente trabalho, de que não apenas as políticas públicas são condutoras 

do desenvolvimento, mas que os próprios indivíduos são agentes do Desenvolvimento 
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Humano. Desta forma, ao balancear-se a questão do aumento na tributação para o 

custeio de políticas públicas, é de suma importância considerar quem é o alvo desta 

tributação. 

Conclui-se, desta forma, que a resposta para a dicotomia suscitada 

acima é, ao mesmo tempo, simples e complexa: trata-se do equilíbrio. A Constituição 

Federal, por exemplo, ao tratar da ordem econômica, preceitua este equilíbrio, 

equiparando a livre iniciativa à valorização do trabalho. 

Esta relação de equilíbrio é apresentada por Pompeu e Júnior, em 

função da emancipação do ser humano: 

Se de um lado, o Estado deve se preocupar em resguardar a livre 
iniciativa, o empreendedorismo e a propriedade privada, do outro, tem 
o dever de reduzir as desigualdades, tanto entre as pessoas quanto 
entre os Estados da Federação. Objetiva a realização, ainda que 
mínima, de atividades conducentes à emancipação do ser humano 
(Pompeu; Junior, 2019, p.11). 

Conclui-se, por conseguinte, que a simples destinação de mais verba 

para políticas públicas depende de outra medida, que, se erroneamente aplicada, 

pode ser responsável por afetar negativamente o Desenvolvimento Humano. 

Desta forma, necessário introduzir a ideia que a chave para o 

investimento em educação básica pode não residir no aumento da tributação, e sim 

em um foco conferido à política pública de educação básica. As formas como isso pode 

ser feito são variadas podendo restringir-se à aplicação de mais verba, ou com a 

implementação de um complexo plano de valorização da educação básica, colocando-

a como a prioridade do país, e utilizando-se de outras políticas públicas variadas, como 

a alimentação e o transporte, em favor da educação. 

Acerca desta valorização, uma possibilidade é o posicionamento da 

política pública de educação básica como o centro do núcleo essencial de objetivos do 

Estado Democrático de Direito. Neste sentido, Pompeu e Junior tratam de afirmar: 

“Importante  ressaltar que no Estado Democrático de Direito a Constituição Federal 

estabelece institutos jurídicos cujos objetivos centram-se na proteção do núcleo 

essencial, justamente para torná-lo eficaz.” (Pompeu; Junior, 2019, p. 17) 

Os benefícios do investimento na política pública de educação básica 

são diversos, sendo uma das prioridades inegociáveis, em se tratando de 

Desenvolvimento Humano. Com isso, levando em conta que a educação é um meio 
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para a concretização dos outros direitos fundamentais na sociedade, trata-se de 

instrumento para a realização do direito. 

Tendo isso em conta, o investimento em educação básica, convertendo-

se em aumento de produtividade e renda, poderá transformar-se em um 

potencializador da própria capacidade contributiva do Estado. 

Neste sentido, fica evidente o impacto da política pública de educação 

básica na redução de desigualdades. No entanto, indo em mesma direção, rumo à 

diminuição das desigualdades, ressalta-se que, para que sejam efetivadas as políticas 

públicas citadas, alguns princípios relativos ao custeio devem ser prontamente 

observados, a fim de garantir sua validade: 

Na perspectiva de oferecer igual oportunidade e reduzir as diferenças 
sociais, faz-se necessária a adoção, por meio do Estado, de políticas 
fiscais e sociais, inclusive custeadas pela tributação, observada a 
capacidade contributiva do cidadão. Contudo, importa ressaltar que o 
poder de tributar tem limites formais, referidos sobre quem tributa e 
como o faz, e limites materiais, pertinentes ao objeto e ao conteúdo da 
exação fiscal (Pompeu; Junior, 2019, p. 15). 
 

A capacidade contributiva do cidadão, pontuada pelos autores, é um dos 

conceitos tributários mais importantes, quando tratamos do conceito de custeio de 

políticas públicas. Afinal, aumentar a carga tributária das pessoas que possuem 

capacidade contributiva baixa significa dificultar a subsistência de pessoas que 

beneficiar-se-iam diretamente da política. 

A mudança social torna-se imensamente difícil se o peso de seu custeio 

recair sobre os já vulneráveis. Portanto, deve recair de forma mais contundente sobre 

os que não se prejudicarão de forma acentuada pela medida. 

Os Estados que almejam ao título de Estado Democrático de Direito 

devem, além de garantir a dimensão negativa de direitos de seus cidadãos, chamadas 

“garantias clássicas”, devem obrigar-se à concessão de direitos de outras dimensões. 

Desta forma, o custeio do Estado por meio de tributos apresenta-se não 

apenas como mecanismo de garantia da segurança, liberdade e propriedade, mas 

também como forma de realizar o Direito, buscando a isonomia. Neste sentido, 

Pompeu e Júnior (2019) tratam da possibilidade de conversão dos tributos para 

custeio em formas de garantir o Desenvolvimento Humano, dando efeito aos direitos 

fundamentais: 

Para além de assegurar garantias clássicas (propriedade, liberdade, 
segurança e igualdade), é certo que o custeio do Estado se presta 
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como mecanismo para realizar o Direito e, no desempenho da sua 
função social, efetivar caros direitos fundamentais. A relação entre 
Estado e sociedade tem por base o valor da solidariedade, de cunho 
constitucional, cujo objetivo, dentre outros, é o de redistribuir as 
riquezas arrecadadas em prol da realização de atividades estatais. 
Este modelo não prescinde da colaboração de seus administrados 
(Pompeu; Junior, 2019, p.10). 

 
O valor da solidariedade, aplicável exaustivamente aos direitos de 

segunda geração, aparece aqui como o princípio balizador desta utilização das formas 

de custeio como mecanismo de concretização do direito. Isso é o que fundamenta a 

utilização de verba pública, arrecadada por meio de tributos, para a concretização das 

políticas públicas. 

Necessário ressaltar, acerca do exposto logo acima, que a solidariedade 

entre os membros da sociedade não se trata apenas de medida altruísta, balizada em 

princípios de moralidade. O investimento em políticas públicas, principalmente no 

caso da educação básica, tema do presente trabalho, possui o condão de elevar a 

qualidade de vida de toda a sociedade, e não apenas das pessoas diretamente 

beneficiadas pela política. 

O Desenvolvimento Humano não beneficia apenas àqueles que são alvo 

da política pública, contribuindo com a elevação da qualidade de vida de toda a 

sociedade. Assim sendo, é errôneo imaginar que o princípio da solidariedade, 

colocando o ônus do custeio para os que possuem melhores condições financeiras, 

estaria desviando-se da igualdade. 

Isto ocorre pois, evidentemente, mesmo que indiretamente, a parcela 

mais rica da população também se beneficiária de modo acentuado com o 

Desenvolvimento Humano. Acerca do exposto, cabe relembrar o já citado no decorrer 

do trabalho, acerca da relação entre Desenvolvimento Humano e crescimento 

econômico, que caminham paralelamente. 

Imprescindível colocar que, tratando do tema, a igualdade tributária deve 

ser observada. Não se trata de isentar os que possuem menos recursos, mas de 

implementar sistemas que garantam a análise da capacidade contributiva. Assim, 

retoma-se à dicotomia entre o custeio e a implementação das políticas públicas. 

Segundo Pompeu e Júnior: 

 
Neste esteio, a contribuição tributária – dever fundamental – presta-se 
a levar a efeito tais direitos, servindo um ao outro como limite. A 
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Constituição brasileira de 1988 textualiza este dever no §1º, art. 145, 
ao tratar da capacidade econômica do contribuinte. Em razão da 
igualdade tributária, todos devem contribuir para o custeio do exercício 
estatal, sob os auspícios da universalidade, embora se questione a 
autonomia entre direitos e deveres fundamentais (Pompeu; Junior, 
2019, p.11). 

 

Alburquerque (2023) também comenta acerca das mudanças no papel 

que deve ser exercido pelo Estado, com este assumindo o papel de interventor na 

ordem econômica e social. Desta forma, o poder público torna-se um agente de 

efetivação concreta dos direitos fundamentais e fundamentos da república: 

 

Impende observar que a tributação possui o principal objetivo de obter 
recursos para o financiamento das diversas necessidades do Estado. 
No entanto, diante da complexidade das relações sociais 
contemporâneas e das demandas cada vez mais abrangentes da 
sociedade, torna-se evidente a necessidade de a tributação 
desempenhar não apenas o papel arrecadador, mas também de 
intervenção do Estado na ordem econômica e social. Dessa forma, a 
tributação deve ser direcionada para promover os fundamentos 
essenciais da República, conforme expressamente mencionados no 
texto constitucional, tais como soberania, cidadania, dignidade da 
pessoa humana, valores sociais, livre iniciativa e pluralismo político 
(art. 1º).” (Albuquerque,2023, p. 150). 

 

O autor ainda apresenta perspectiva similar à de Sen, no sentido que a 

capacitação de indivíduos confere à sociedade mecanismos para a superação de sua 

própria penúria para Albuquerque (2023, p.151): “é incumbência do Estado realizar 

intervenções pertinentes no âmbito social, a fim de capacitar o tecido social e 

econômico com mecanismos que fomentem essa abordagem voltada ao 

desenvolvimento”. A abordagem, ainda, coloca a intervenção estatal, nesta direção, 

como uma incumbência do próprio Estado, um dever do ente em promover o 

Desenvolvimento Humano por meio de intervenções no âmbito social. 

No entanto, ao tratarmos de políticas públicas e seu custeio, é sempre 

necessário analisar o contraponto entre o custo dessas medidas, e o impacto que elas 

causarão no Desenvolvimento Humano e no bem-estar social da sociedade. Assim, 

Albuquerque adiciona: “As demandas sociais devem estar equilibradas com os 

respectivos custos dos direitos, que devem ser considerados pelo Estado em todas 

as suas ações” (Albuquerque, 2023, p. 171). 

Este equilíbrio, ostensivamente citado ao longo deste capítulo, é o ponto 

principal da análise da validade da implementação de uma política pública em um 
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país. Ao tratarmos da política pública de educação básica, porém, verifica-se que os 

benefícios de investimentos nessa área trazem níveis extremamente satisfatórios de 

desenvolvimento humano, sendo a política pública ideal para capitanear uma 

mudança de patamar nos níveis de desenvolvimento de um país. 

Nesta senda, retomamos a argumentação de Sen, citada em capítulo 

sobre o desenvolvimento, em que o autor argumenta acerca do custeio da 

implementação de um sistema de educação básica de alto nível em países com 

economias mais pobres. 

O autor reconhece a óbvia colocação que os países com economias 

mais pobres possuem menos dinheiro para investimentos em políticas públicas. No 

entanto, a educação básica possui uma particularidade em sua forma de aplicação, 

que favorece que seja ampliada, como política pública, em países mais pobres: O fato 

de                        que seu serviço é baseado, principalmente, no emprego de capital humano, de 

profissionais qualificados. 

Os protagonistas da educação básica são os professores e os alunos, 

apesar de ser necessária uma infraestrutura mínima para que os profissionais possam 

exercer seu trabalho. O que torna a educação básica uma política pública cara, nos 

países de primeiro mundo, são os extensivos gastos em mão de obra qualificada, que, 

em países que valorizam seu sistema educacional, torna-se cara. 

Assim, Sen faz crítica direta ao argumento de que a aplicação das 

políticas públicas deve ser postergada, que os países devem esperar que se tornem 

ricos, para só depois implementar políticas públicas de bem-estar social e 

Desenvolvimento Humano. Vejamos: 

Na verdade, a necessidade de recursos é frequentemente 
apresentada como um argumento para adiar investimentos 
socialmente importantes até que um país já seja mais rico. Onde 
(como diz a famosa pergunta retórica) os países pobres irão encontrar 
os meios para “apoiar” estes serviços? Esta é, de facto, uma boa 
pergunta, mas também tem uma boa resposta, que reside 
consideravelmente na economia dos custos relativos. A viabilidade 
deste processo liderado pelo apoio depende do facto de os serviços 
sociais relevantes (tais como cuidados de saúde e educação básica) 
serem muito intensivos em mão-de-obra e, portanto, serem 
relativamente baratos em economias pobres e com baixos salários. 
Uma economia pobre pode ter menos dinheiro para gastar em 
cuidados de saúde e educação, mas também precisa de menos 
dinheiro para gastar na prestação dos mesmos serviços, o que 
custaria muito mais nos países mais ricos. Os preços e custos relativos 
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são parâmetros importantes para determinar o que um país pode 
pagar. Dado um compromisso social adequado, a necessidade de 
tomar nota da variabilidade dos custos relativos é particularmente 
importante para os serviços sociais na saúde e na educação (Sen, 
2010, 64- 65, tradução nossa). 

 

Portanto, verifica-se que enxergar as políticas públicas, em especial a 

educação básica, como algo que os cidadãos passam a ter direito após o crescimento 

econômico é algo infrutífero e improdutivo. Como os estudos de caso realizados em 

que iniciaram seu processo de desenvolvimento com o investimento em educação 

básica demonstram, a implementação desta política pública é um passo largo em 

direção do Desenvolvimento. Sendo não apenas em direção ao Desenvolvimento 

Humano, mas  também do desenvolvimento humano e econômico. 

A correlação apontada nos permite verificar que a estratégia de 

investimento em educação básica para o desenvolvimento à longo prazo é desejável. 

Todavia, o equilíbrio que vem sendo citado ao longo do capítulo não deve ser 

desprezado. O investimento em educação deve ser feito de forma consciente, 

respeitando os limites orçamentários do país. 

Seria improdutivo criar grandes pendências econômicas, que 

comprometessem o futuro do país, para concretizar investimento irreais nestas 

políticas públicas. Neste sentido, aponta Albuquerque: 

 
Importa ressaltar que não se trata de empreender arroubos fiscais em 
uma tentativa irracional de promover os direitos fundamentais. É 
importante reconhecer que cada direito fundamental possui um custo 
correspondente, uma vez que é evidente que algumas demandas no 
âmbito dos direitos fundamentais requerem a disponibilização de 
recursos e meios materiais. Tendo em vista que tais recursos são 
limitados, surgem questões relacionadas à escassez, à divisibilidade 
e à homogeneidade desses direitos (Albuquerque, 2023, p. 170). 

 

Tendo em vista tais limitações orçamentárias, e levando em conta os 

benefícios da política pública, verifica-se que o investimento em educação básica é 

possível,  e seria ótima alternativa para o crescimento econômico e social brasileiro. 

Para isso, a aplicação de recursos deve ser feita de forma otimizada, levando em conta 

as reais  necessidades do sistema. 

A pergunta que surge nesse instante é: somente os valores financeiros 

investidos em educação básica são necessários para que ela gere desenvolvimento 

humano? 
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Os resultados do presente trabalho vão no sentido de que não. Apesar 

da importância material inegável do investimento de valores financeiros, a criação de 

um plano de ação e a implementação de medidas que coloquem esta política pública 

como prioridade se apresentam como características complementares indissociáveis 

ao sucesso do sistema. 

O sistema tributário Nacional, e as políticas públicas que são criadas e 

custeadas por esses montantes arrecadados devem ser bem empregadas na forma e 

quantidade corretas, adequadas ao desenvolvimento. 

Uma solução que pode ser apontada, para que as verbas oriundas do 

recolhimento de tributos sejam bem empregadas na educação básica e gerem 

desenvolvimento humano, é participação popular dos atores sociais, que estão 

diretamente ligados a essa política pública, como os próprios alunos, pais e 

professores. 

É infrutífero ter uma grande arrecadação financeira nascida da cobrança 

de tributos, se esses valores são utilizados em pontos que não beneficiam os atores 

sociais da educação básica. Com isso, tem-se diversos exemplos de aplicação de 

recursos financeiros na educação, que não geraram benefícios à aplicação ou 

estruturação da  política pública. 

Entre os exemplos mais latentes, temos a indignação dos alunos acerca 

do material didático de péssima qualidade que vem sendo oferecidos no país, ou 

mesmo a ausência de materiais didáticos, que vem ocorrendo em muitos estados 

brasileiros. A má alimentação oferecida nas escolas públicas, sendo que algumas 

sequer têm merenda para oferecer, é outro ponto recorrente de crítica, levando em 

conta que o país ainda é assolado pela fome. 

Outro problema que o sistema brasileiro de educação básica apresenta 

reside na estrutura das escolas, que está em grande parte sucateada, além da 

proliferação de locais, que geralmente atendem regiões em maior grau de 

vulnerabilidade, que não possuem condições de abrigar alunos, seja pela ausência de 

estrutura física, ou pela falta de profissionais. 

Por fim, a alocação de professores com formação adequada para 

ministrar aulas nos últimos anos do ensino fundamental e no ensino médio vêm sendo 

apontado como dilema latente da educação básica brasileira. Em algumas regiões do 

país, os números são alarmantes. 

Este fenômeno dialoga com um dos principais problemas da sociedade 
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brasileira, que, inclusive, tem sua diminuição tratada como objetivo fundamental da 

República na Constituição Federal: A diminuição das desigualdades regionais. 

Neste sentido, o esquema a seguir, elaborado para o Censo da 

Educação Básica, demonstra este cenário: 

Figura 2 - Percentual de disciplinas que são ministradas por professores com 
formação superior de licenciatura (ou equivalente) na mesma área da disciplina 

(grupo 1 do indicador de adequação da formação docente) nos anos finais do ensino 
fundamental e no ensino médio, por município – brasil – 2023 

 

Fonte: Elaborada pela Deed/Inep com base nos dados do Censo Escolar da Educação Básica, 2023.  

 

A adequada qualificação dos professores, protagonistas do sistema de 

ensino básico, se apresenta como um dos desafios da desigualdade regional na 

política de educação básica. 

Tratando especificamente da infraestrutura das escolas, no que diz 

respeito às desigualdades regionais, o Censo 2019 a 2023 traz dado alarmante acerca 

da modernização dos equipamentos utilizados. Tomando o acesso à internet como 

sinal de modernização dos equipamentos utilizados, vê-se grande defazagem na 

estrutura das escolas da região Norte, por exemplo. Vejamos: 
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Figura 3 - Percentual de escolas da educação básica com acesso à internet, por 
município brasil, 2023 

 

Fonte: Elaborada pela Deed/Inep com base nos dados do Censo Escolar da Educação Básica, 2023.  

 

Assim, tomando como base os dois fatores expostos acima, sendo a 

qualificação dos professores e o acesso à internet, vemos um dos desafios principais 

que a educação básica enfrenta no país. 

A atração de profissionais qualificados e a infraestrutura básica de 

internet, que confere direito à informação e educação, são exemplos de problemas de 

alocação de recursos, nos investimentos em educação básica no país. 

Portanto, verifica-se que uma das soluções para os problemas da 

educação básica é investigar a forma  como os valores são utilizados, e não se restringir 

somente a análise do montante que  é destinado. 

O orçamento deve ser cumprido e executado de maneira coerente e nos 

pontos necessários, e isso, quem pode apontar são os principais atores sociais, em 

conjunto de uma análise estatística satisfatória. Os investimentos devem atingir 

pontos fundamentais , observando as particularidades de cada região do país, 

garantindo sua efetividade. 

Essencial, para tal, que os profissionais que estão em contato diário com 

o  ambiente educacional de cada local, além dos alunos e seus guardiões, que utilizam 
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efetivamente os serviços, sejam ouvidos. A alocação competente de recursos, nesse 

caso, depende da participação efetiva. 

A política pública, portanto, deve desenvolver-se de forma democrática, 

não apenas pela importância da participação cidadã, mas também pela eficiência que  

poderá trazer à política. 

Neste sentido, a máxima de Paulo Freire, em “Pedagogia do Oprimido” 

demonstra-se tão atual quanto quando foi proferida: “falar, por exemplo, em 

democracia e silenciar o povo é uma farsa. Falar em humanismo e negar os homens 

é uma mentira” (Freire, p. 52). 

O autor, em seu livro “Política e Educação”, pugna pela concessão de 

relevância aos atores supracitados – alunos, professores e pais – democratizando o 

poder no ambiente escolar: 

Era preciso, pelo contrário, democratizar o poder, reconhecer o direito 
de voz aos alunos, às professoras, diminuir o poder pessoal das 
diretoras, criar instâncias novas de poder com os Conselhos de 
Escola, deliberativos e não apenas consultivos e através dos quais, 
num primeiro momento, pais e mães ganhassem ingerência nos 
destinos da escola de seus filhos; num segundo, esperamos, é a 
própria comunidade local que, tendo a escola como algo seu, se faz 
igualmente presente na condução da política educacional da escola 

(Freire, 2001, p. 38). 
 

O célebre autor defendia que, com uma estrutura descentralizada, que 

ouvisse os clamores de seus principais atores sociais diretamente, demonstra níveis 

mais altos de eficiência, devido a suas estruturas leves, abertas a transformações. 

Esta descentralização causaria não apenas eficiência no orçamento, mas também 

mudanças rápidas e significativas, que atacam os problemas reais e particulares 

daquela comunidade. 

Sobre a participação popular no ambiente escolar e o aumento de sua 

eficiência discorre o autor: 

 

 O que quero deixar claro é que um maior nível de participação 
democrática dos alunos, dos professores, das professoras, das mães, 
dos pais, da comunidade local, de uma escola que, sendo pública, 
pretenda ir tornando-se popular, demanda estruturas leves, 
disponíveis à mudança, descentralizadas, que viabilizem, com rapidez 

e eficiência, a ação governamental (Freire, 2001, p. 38). 
 

Desta forma, o país será conduzido a um investimento mais eficiente na 

educação, que poderá resultar em um sistema de educação básica de maior 
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qualidade, com um custo que, se não for menor, terá sua aplicação mais bem 

justificada à sociedade. 

Em contraponto, o cenário descrito como indesejável pelo autor não 

passa longe de uma descrição da situação atual da educação básica no país, pouco 

democrática e centralizada: 

 
As estruturas pesadas, de poder centralizado, em que soluções que 
precisam de celeridade, as arrastam de setor a setor, à espera de um 
parecer aqui, de outro acolá, se identificam e servem a administrações 
autoritárias, elitistas e, sobretudo, tradicionais, de gosto colonial 
(Freire, 2001, p. 38). 

 

Corroborando ainda a defesa do aumento da participação dos agentes 

sociais e da comunidade, levando em conta que o país vem sendo assolado por 

diversos escândalos de corrupção, desde antes de sua constituição como nação 

soberana, tal  nível de conscientização na aplicação de recursos pode demonstrar-se 

positivo para a opinião pública, aumentando o senso de partipação cidadã, 

principalmente em nível local. 

A análise, neste caso, deixa de ser realizada apenas em relação ao 

montante que é destinado à educação básica, voltando-se às reais necessidades do 

sistema educacional brasileiro. 

Neste sentido, em consonância com Freire, temos que a política com 

foco nas necessidades particulares indicadas pelos atores sociais seria mais eficiente 

e mais célere. Porém, acima de tudo, seu maior mérito é a ampliação do conceito de 

participação popular e de democracia. Neste sentido, leciona Freire: “a democracia 

demanda estruturas democratizantes e não estruturas inibidoras da presença 

participativa da sociedade civil no comando da res-pública”. 

Em suma, a aplicação de recursos em um ambiente escolar mais 

democrático demonstra-se como a forma mais eficiente, sendo menos onerosa e mais 

célere, de gerar desenvolvimento humano. 

Por fim, resta clarificado que a gerência de recursos apresenta-se como 

um conceito mais relevante que uma simples injeção monetária voluptuosa. Sem a 

alocação correta de recursos, as verbas de custeio tornam-se ineficientes, não 

contribuindo para a evolução do sistema. 

Desta forma, com o sistema idealizado por Freire, e levando em conta as 

considerações de Sen sobre a aplicação de recursos no sistema de educação básica, com as 
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particularidades deste investimento em sociedades em que a mão de obra não possui custo 

elevado, temos que uma aplicação mais versátil de verba da educação básica, levando 

em conta as necessidades de implementação deste complexo sistema, seriam 

solução desejável para o crescimento de índices de desenvolvimento humano no país. 

Pertinente pontuar que esta forma de aplicação eficiente não se trata de 

cortar investimentos em educação, mas de aplicar o montante investido de forma 

inteligente. O fato de a implementação do sistema ser mais barata em um país como 

o Brasil, do que seria em países em que o custo humano é muito alto, não é argumento 

para a diminuição do montante investido em educação, referindo-se apenas ao modo 

de implementação. 

Tendo em vista a aplicação deste sistema, e levando em conta que, para 

a maximização do Desenvolvimento Humano, a política pública de educação básica 

deve ser prioridade, temos que, mesmo que em certos momentos represente um ônus 

maior ao poder público, será um capital muito bem investido. Isso porque a educação 

básica    é o grande propagador de desenvolvimento. 

Ressalta-se, no entanto, que para tal, a alocação de recursos deve ser 

feita de forma a integrar os agentes sociais no processo decisório. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

O estudo promovido, até o momento, levou-nos a perceber que, na 

evolução da história das políticas públicas, a lei foi um fator impositivo nesse processo 

de desenvolvimento, criando sanções e punições, vigentes nos dias de hoje, para os 

chefes do executivo que não observarem as alíquotas obrigatórias em lei de 

investimento em educação básica e demais políticas públicas. 

Vê-se, até o momento, que o Brasil ocupa, indiscutivelmente, uma 

posição com destaque negativo mundial, quando trata-se sobre o assunto educação 

básica. Os valores investidos na educação básica são repassados somente para que 

se cumpra a letra da lei, mas em nenhum momento são observados realmente os 

efeitos positivos que estes recursos trazem ou podem trazer para a educação. 

Por uma série de fatores, o investimento em educação no Brasil, apesar 

de ter números de certa relevância, no contexto dos países subdesenvolvidos, não 

está sendo convertido em melhorias na qualidade geral da educação do país. Fato 

que, com a diminuição dos investimentos praticada pelos últimos governos, 

intensificou-se profundamente. 

Na interpretação da legislação, observamos que a “qualidade” é 

interpretada a partir do momento que o repasse das verbas é promovido pelo Estado 

aos programas que cuidam da educação básica. 

A bem da verdade, o mero repasse não garante qualidade, e 

consequentemente não promove desenvolvimento, deixando os usuários com uma 

visão opaca e equivocada da educação básica no Brasil. 

A qualidade não está necessariamente ligada a valores financeiros, mas 

sim vivenciar diariamente as necessidades dos programas educacionais, como fazem 

os professores, daria ao Estado uma visão mais cristalina de onde e como investir. 

Inclusive, ao analisarmos os escritos do professor Amartya Sen sobre o 

tema, ele afirma que os investimentos em educação básica são esperadamente 

menores em Estados em estágios econômicos menos desenvolvidos, se comparados 

aos países ricos. 

Desta forma, confere-se protagonismo à indagação imprescindível, 

quando tratamos de investimentos em educação básica, que é a forma como o 

dinheiro está  sendo gasto. 
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Esta aplicação cega utilizada no contexto brasileiro, de que o dinheiro 

investido em educação básica deve seguir uma cota mínima, sem um grau de 

planejamento  elevado anteriormente, torna a aplicação ineficiente. 

Há de se observar, ao analisarmos todo o “jogo” político, que, além do 

fator financeiro, a educação básica no Brasil, como qualquer outra política pública, 

para ser mais eficiente, deve contar com uma participação popular mais ativa, mais 

presente, seja dos usuários do sistema, dos professores, pais ou da comunidade em 

geral, o que certamente contribuiria indiscutivelmente para um desenvolvimento 

humano eficaz. 

O protagonismo aos agentes sociais que promovem a educação básica, 

neste caso, se demonstra como a medida de mais relevância a se implementar. Desta 

forma, cabe ao governo ouvir opiniões de educadores, professores, e alunos, para 

entender de forma prática as deficiências do sistema educacional atual que se 

desenvolve no país. 

A educação básica dispara como uma das formas mais eficazes de 

promoção de desenvolvimento humano, mesmo que à longo prazo. Esta forma de 

analisar o desenvolvimento, defendida pelo professor Amartya Sen, tem sido 

reconhecida no campo de outras disciplinas, como a economia e a filosofia, como o 

desenvolvimento que não é só medido pelo crescimento econômico, mas pela 

qualidade de vida que as pessoas possam adquirir, verificada através das mais 

variadas áreas do conhecimento. 

Relacionando esta forma de verificar o desenvolvimento, é inegável que 

esta é capitaneada, majoritariamente, por um sistema de educação básica robusto, 

desenvolvido, e que garante que os cidadãos exerçam sua liberdade material. Junto 

à saúde pública, pois, a política pública de educação é colocada em seu devido lugar 

de protagonismo, como o agente principal da mudança social. 

Assim, levando em conta as limitações que o orçamento nacional possui, 

para efetivar o custeio da política de educação básica, deve ser realizado investimento 

robusto, porém com muita responsabilidade, no que diz respeito ao balanço financeiro. 

As contas públicas, desta forma, não devem ser negligenciadas, e, da mesma forma, 

a concretização dos direitos sociais não deve ficar refém de análises retrógradas 

acerca da destinação de verba. 

A educação básica, como visto, é uma política pública cuja 

implementação é possível no país e, além disso, desejável. Neste sentido, observando 
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o equilíbrio financeiro e atuarial, a maximização de investimentos nesse setor, na 

medida do possível, seria uma forma não apenas eficiente, como também prudente, 

de se aumentar o desenvolvimento humano no país. 
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