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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As politicas publicas da educacao no Brasil e uma tematica debatida por diversos 

estudiosos, no entanto, apesar das tentativas para superar as deficiencias presentes na 

educacao do pais, os gestores publicos ainda nao chegaram a uma solucao capaz de 

promover eficientemente o que estabelece a Constituicao Federal de 1988 e a LDB (Lei 

9394/96). A presente pesquisa se caracteriza como uma abordagem quanti-qualitativa, 

utilizando de fontes primarias e secundarias no levantamento dos dados, a fim de se 

obter informacoes confiaveis e que contribua para a benfeitoria da educacao no 

municipio. Assim, visualizando a importancia da educacao como uma politica publica 

de desenvolvimento local e regional, neste trabalho busca-se realizar uma discussao 

acerca da politica publica de financiamento da educacao basica no Brasil identificando 

algumas estrategias normativas e politicas utilizadas a fim de ofertar uma educacao de 

qualidade a sociedade, bem como uma contenda a respeito da importancia das Diretrizes 

da Educacao Nacional para a eficacia do Sistema Educacional no Brasil. Verificou-se 

tambem as fontes de recursos criadas para financiar as politicas de educacao, assim 

como elencar os Programas Federals de Educacao criados com a fmalidade de alavancar 

o Indice de Desenvolvimento da Educacao Basica (IDEB) no pais. Assim, neste 

trabalho realizou-se um estudo de caso a respeito da educacao basica no municipio de 

Serra Branca - PB no periodo de 2009 a2011, a fim de identificar a eficiencia dos 

programas educacionais implementados no municipio, realizando assim uma analise da 

relacao entre recursos disponibilizados, numero de alunos matriculados e as medias 

obtidas no IDEB. A partir dos dados analisados concluiu-se que a educacao basica em 

Serra Branca nao esta alcancando eficientemente o que estabelece a CF de 1988 e a Lei 

9394/96(LDB), esta conclusao utiliza como parametros a receita disponibilizada em 

relacao a quantidade de alunos no periodo analisado, bem como as medias alcancadas 

do IDEB no respectivo periodo. 

Palavras - chave: Politica publica, Educacao, financiamento, IDEB. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Public policies of education in Brazil is a theme discussed by several scholars, however 

, despite attempts to overcome the shortcomings present in the country's education , 

public managers have not yet reached a solution able to promote efficiently establishing 

the Federal Constitution 1988 and LDB ( Law 9394/96 ) . This research is characterized 

as a quantitative and qualitative approach, using primary and secondary data sources in 

the survey in order to obtain reliable information and to contribute to the improvement 

of education in the county. Thus, viewing the importance of education as a public policy 

for local and regional development in this paper seeks to hold a discussion about the 

public policy of funding basic education in Brazil identifying some normative and 

political strategies used in order to offer a quality education to society as well as a 

controversy about the importance of the National Education Guidelines for the 

effectiveness of the educational system in Brazil . There was also the sources of funds 

created to finance education policies , as well as list the Federal Education Programs 

created with the purpose of leveraging the Index of Basic Education Development ( 

IDEB ) in the country . In this work we performed a case study about the basic 

education in the municipality of Serra Branca - PB in the period 2009-2011 in order to 

identify the efficiency of the implemented educational programs in the city, thus 

carrying out an analysis of the relationship between available resources, number of 

students enrolled and the averages in IDEB. From the data analysis it was concluded 

that basic education in Sierra Blanca is not reaching efficiently establishing the CF 1988 

and Law 9394/96 ( LDB ) , this conclusion takes as parameters the revenue available 

regarding the number of students in reporting period , as well as the averages reached 

the IDEB the respective period. 

Palavras - chave: publicpolicy, education, financing, IDEB 



1INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As politicas Publicas destinadas a Educacao, ou Politica Educacional e considerada 

uma Politica Publica social que busca elaborar estrategias de implementacao dos movimentos 

e referenciais educacionais, estes por sua vez estabelecidos por legislacao educacional 

especifica. As principals fontes legais que regulamentam a educacao nacional e as politicas 

que assim as definem e a Constituicao Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educacao Nacional (Lei 9394 LDB) possuindo como principais fontes de financiamento os 

recursos advindos do FUNDEB e do Salario-Educacao, que no avanco dos anos foram 

reformuladas ate o modelo atual datado de 1996, sofrendo algumas alteracoes de acordo com 

a politica educacional de cada governo. 

De acordo com o art.205 da Constituicao Federal de 1988 a educacao e considerada 

um direito de cidadania, pois tern como finalidade formar pessoas capazes de reivindicar seus 

direitos como seres componentes de uma sociedade, bem como cumprir com seus deveres de 

cidadaos que vivem em um meio regulamentado por normas legais e morais. 

Na busca de oferecer uma educacao de qualidade a toda populacao, exigiu-se dos 

nossos representantes (governo) a determinacao das responsabilidades para com a educacao 

levando em consideracao as especificidades de cada ente federado. Para que a oferta de 

educacao basica com qualidade seja garantida a sociedade vinculou-se na constituicao Federal 

de 1988 um percentual de recursos especificos para que cada ente federado desenvolva suas 

atividades, ou seja, para que possam aplicar no fundo de Manutencao e Desenvolvimento da 

Educacao (MDE). 

A Politica Educacional no Brasil passou por diversas transformacoes economicas, 

sociais e politicas no decorrer da historia do Brasil, estas transformacoes foram definidas de 

diferentes maneiras, pois a Educacao representa um elemento de normatizacao do Estado e 

que envolve interesses politicos diversos. No entanto, a Politica Educacional de um pais deve 

ser guiada pelo povo, respeitando o direito de cada individuo e assegurando o bem comum. 

Para se mensurar se o nivel escolar educacional e considerado bom o governo criou 

alguns mecanismos de avaliacao do nivel de aprendizado dos alunos da educacao basica, 

tendo como principal ferramenta o Indice de Desenvolvimento da Educacao Basica (IDEB). E 

a partir dos dados obtidos pelo IDEB que os gestores publicos e a sociedade criam um perfil 

da Educacao do Brasil, identificando a eficiencia ou ineficiencia dos Programas e recursos 

aplicados na Educacao. No entanto, faz-se necessario tambem, e principalmente, que os 
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gestores publicos saibam discernir a importancia de se formar uma sociedade detentora de um 

poder de conhecimento cada vez maior. Essa perspectiva esta intrinsecamente ligada as 

politicas publicas municipais, uma vez que a qualidade da educacao de uma Nacao e elevada 

a partir de esforcos coletivos. 

Diante das mudancas de governo e consequentemente das politicas publicas 

educacionais nas ultimas decadas, a forma de gerenciamento da educacao sofreu fortes 

transformacoes, seja no aspecto economico, social ou politico. Dentre uma das principals 

modificacoes podemos destacar a descentralizacao na gestao da educacao dos municipios, 

uma vez que, os mesmos auferiram um maior poder de gerenciamento dos recursos destinados 

a educacao.Esta descentralizacao se deu a partir de Programas Educacionais especificos 

criados pelo Governo Federal, surgindo como uma tentativa de elevacao da qualidade da 

educacao local, pois conhecer o contexto no qual se encontra, tendo uma visao mais 

aproximada do que deve ser ou nao considerado prioridade na educacao local, torna menos 

complexa a implantacao das politicas publicas educacionais, proporcionando assim, o 

desenvolvimento educacional dos municipios, e como decorrencia disso, o crescimento da 

politica educacional do pais como um todo. 

Dessas acepcoes, ressalta-se a importancia da oferta de uma educacao basica de 

qualidade como politica de desenvolvimento do municipio de Serra Branca - PB - e do pais 

como um todo. Assim, busca-se neste trabalho realizar uma pesquisa voltada a analise dos 

recursos aprovados pela gestao para a educacao basica (do 1° ao 9° ano) no municipio no 

periodo de 2009 a 2011, a fim de analisar a logica entre os recursos destinados e aplicados e a 

demanda educacional, verificar os Programas Federals existentes no municipio, utilizando os 

dados do IDEB como fator norteador de avaliacao a fim de descobrir o perfil da Educacao 

Basica do Municipio. Assim busca-se responder o seguinte questionamento: existe relacao 

direta entre os recursos disponibilizados pelo governo para serem aplicados nas politicas 

educacionais e o nivel de qualidade educacional (IDEB) alcancados? 

Com o objetivo de realizar uma discussao coerente sobre a tematica da politica da 

educacao Basica em Serra Branca o presente trabalho se dividira em cinco topicos sendo eles: 

Politica Publica de Educacao, Diretrizes da Educacao Nacional, Fontes de Financiamento da 

Educacao Basica, Programas e Projetos destinados a Educacao Basica no Brasil e a Politica de 

Financiamento da Educacao basica em Serra Branca. 
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2 POLITICA PUBLICA DE EDUCACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As transformacoes ocorridas no Estado brasileiro no final da decada de 1980, na 

tentativa de superacao dos resquicios do periodo autoritario que prevaleceu no Brasil no 

periodo de 1964 a 1985 trouxeram, com a promulgacao da Constituicao Federal de 1988, uma 

serie de inovacoes no campo do planejamento governamental. Essas mudancas 

administrativas, ou intensificacao do processo de descentralizacao administrativa, sofreram 

forte impulso em especial a partir dos anos 90 com a reforma na gestao publica implementada 

no governo de Bresser Pereira. 

Essa reforma Gerencial se apresentou como uma agenda descentralizante que se 

proferiu na sociedade brasileira com o processo de redemocratizacao a partir da demanda de 

movimentos sociais reivindicando uma maior participacao popular nas decisoes politicas de 

interesse publico, ou seja, nos processos decisorios. Como afirma Leite (2009) uma 

importante conseqiiencia do processo de descentralizacao, em especial as atreladas a 

municipalizacao e a mudanca que as politicas sociais descentralizadas e focalizadas tern 

provocado nas relacoes intergovernamentais. Essas inovacoes na Gestao Publica exigiram dos 

governantes uma forma diferente de elaborar suas politicas publicas. Passou-se a exigir dos 

gestores publicos a invencao de estrategias capazes de obter resultados eficazes, eficientes e 

que tenham efetividade. 

Essas estrategias administrativas devem estar presentes no orcamento publico de cada 

governo, sendo o orcamento publico segundo Costin (2010) o instrumento legal mais 

importante na elaboracao das financas publicas, pois estabelece todas as despesas, com base 

nas receitas, que podem ser realizadas pelos gestores publicos, bem como envolve o 

relacionamento entre os aspectos politicos e tecnicos. Partindo do pressuposto de que para se 

efetivar qualquer politica publica e necessario que esta esteja presente no orcamento mais 

especificadamente no planejamento governamental, podemos afirmar definir as politicas 

publicas como sendo "o conjunto das decisoes e acoes relativas a alocacao imperativa de 

valores envolvendo bens publicos" (RUA.2009, P. 19), sao estrategias utilizadas com a 

finalidade de aplicar os recursos destinados a educacao basica de acordo com o que esta 

estabelecido nos Pianos e Programas educacionais. Assim, o Sistema Educacional Brasileiro 

esta dividido de acordo com o quadro a seguir: 
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Quadro 1: Sistema Educacional Brasileiro 

Educacao infantil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADestinada a criancas de 0 a 6 anos de idade. 

Compreende creche e pre-escola. 

Ensino 

Fundamental 

Abrange a faixa etaria de 7 a 14 anos e com duracao de 

8 anos. 

Ensino medio e medio 

profissionalizante 

Duracao variavel entre 3 e 4 anos. 

Fonte: SitedoIBGE, 2014 

A implementacao de uma politica publica, por sua vez, passa por um processo 

sistemico que aborda a politica publica mediante uma serie de etapas ou fases que devem ser 

realizadas sequencialmente. O conjunto dessas fases ou etapas e chamado de ciclo da politica 

publica. Segundo Secchi (2012, p.33) "o ciclo de politicas publicas e um esquema de 

visualizacao e interpretacao que organiza a vida de uma politica publica em fases sequenciais 

e interdependentes". Sendo esse ciclo formado por sete fases: a identificacao do problema, a 

formacao da agenda, formulacao das alternativas, tomada de decisao, a implementacao, a 

avaliacao e a extincao da politica. 

Aplicando as etapas do ciclo da politica publica a Politica de educacao no Brasil e 

possivel identificar uma deficiencia no decorrer do ciclo das politicas criadas, pois apesar do 

pais ter evoluido em alguns requisitos educacionais, como a universalizacao do ensino e a 

reducao das taxas de analfabetismo (em 2012 atingiu a media de 8,7, segundo dados da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios- PNAD), ainda ha falhas na efetivacao 

sistematica das fases da politica publica em especial na implementacao e avaliacao destas 

politicas, pois nao basta universalizar o ensino se nao houver estrutura fisica e material 

suficiente para atender a demanda escolar. 

Na busca da melhoria nos indices educacionais do pais, ou na tentativa de alcancar a 

eficiencia e efetividade dos Programas e Projetos voltados para educacao, a Constituicao 

Federal de 1988 determina que: 

Art. 208. O dever do Estado com a educacao sera efetivado mediante a 

garantia de: 

I - educacao basica obrigatoria e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 

ela nao tiveram acesso na idade propria; (Redacao dada pela Emenda 

Constitucional n° 59. de 2009) (Vide Emenda Constitucional n° 59. de 2009) 

II - progressiva universalizacao do ensino medio gratuito; (Redacao dada 

pela Emenda Constitucional n° 14. de 1996) 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiencia, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 
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IV - educacao infantil, em creche e pre-escola, as criancas ate 5 (cinco) anos 

de idade; (Redacao dada pela Emenda Constitucional n° 53, de 2006) 

V - acesso aos niveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criacao 

artistica, segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado as condicoes do educando; 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educacao basica, por 

meio de programas suplementares de material didatico escolar, transporte, 

alimentacao e assistencia a saiide. (Redacao dada pela Emenda 

Constitucional n° 59. de 2009) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta divisao de competencia para com a educacao surge atraves da descentralizacao 

administrativa como uma estrategia de unir esforcos com um unico fim, a melhoria da 

educacao no pais, no entanto para que ocorra a positivacao destes indices e necessario que 

haja recursos suficientes para atender este fim. 

No que se refere a distribuicao de competencias das fontes de recursos e das 

responsabilidades pelos gastos publicos realizados pelo sistema educacional entre as esferas 

de governo, observa-se que o Estado divide entre Municipio, estado, distrito Federal e Uniao a 

aplicacao de seus recursos na manutencao do sistema federal, na execucao de programas 

proprios e em transferencias para os sistemas estaduais e municipals. Por sua vez, os estados, 

na composicao do seu orcamento, adicionam aqueles recebidos da Uniao aos derivados de 

suas fontes, os quais sao empregados na manutencao e expansao de seus sistemas de ensino. 

Finalmente, "na composicao dos recursos destinados a manutencao e a expansao de suas redes 

de ensino, os municipios recebem recursos da Uniao e dos estados, os quais somam-se a 

recursos proprios" (CASTRO; DUARTE, 2008. p. 13 ). Ou seja, adotando o que determina a 

norma legal, observa-se entre os entes federados um financiamento fundamentado em regime 

de colaboracao, com acao supletiva e redistributiva da Uniao e dos estados, condicionada a 

plena capacidade de atendimento e ao esforco fiscal de cada esfera de governo. 

Na tabela abaixo, sao apresentados os valores aplicados na educacao basica nivel de 

Brasil, Paraiba, Cariri Ocidental e municipal nos anos de 2009, 2010 e 2011: 

Tabela 1: Despesas com a Educacao Basica 

Periodo Brasil Paraiba Cariri Ocidental Serra Branca 

2011 R$ 44.455.521.178,79 R$ 1.516.638.892,90 R$ 53.698.002,31 R$ 3.562.769,47 

2010 R$ 32.254.125.219,25 R$ 1.412.164.103,22 R$ 46.534.756,37 R$ 3.670.255,31 

2009 R$ 31.361.562.257,15 R$ 1.275.529.908,69 R$ 44.029.038,35 R$ 3.379.309,14 

FONTE: Portal da Transparencia, 2014 

A discussao relacionada a politica de educacao basica no Brasil tern assumido um 

importante papel no desenvolvimento, organizacao e gestao da educacao basica. Essas 

discussoes se fortaleceram, particularmente, a partir de estudos e analises que exploram a 
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relacao entre financiamento e as politicas educacionais no Estado brasileiro. Como resultado -

mesmo que ainda delicados - destas discussoes podemos observar os valores destinados a 

educacao no Brasil que passaram de R$ 31.361.562.257,15 para R$ 44.455.521.178,79, um 

aumento de R$13.093.958.921,64 (29,45%) reais em um periodo de tres anos. 

Na esfera municipal, se atendo ao municipio de Serra Branca esse acrescimo no 

orcamento a ser aplicado na educacao tambem sofreu aumentos, passando de R$3.379.309,14 

para R$ 3.562.769,47, um aumento de apenas R$183.460,33 reais (percentualmente equivale 

a 5,15%). Partindo do pressuposto de que a quantidade de recursos que para a execucao de 

maneira eficiente e eficaz da politica publica de educacao esta atrelada a qualidade da 

educacao, pode afirmar - atraves dos dados do IDEB mostrado mais a frente - que esses 

recursos ainda sao insuficientes para atender os requisitos educacionais basicos estabelecidos 

na CF de 1988 e na Lei 9394/96. 

A organizacao do Sistema educacional brasileiro, segundo a CF/1988 e a Lei de 

Diretrizes e Bases da educacao Nacional (Lei 9394/96), se caracteriza pela separacao de CD 

competencias e responsabilidades entre os entes Federados. Esta organizacao sistematica nao <3 

se aplica apenas as modalidades de educacao que cada ente sera responsavel, mas tambem ao 

financiamento e a manutencao destes diferentes niveis, etapas e modalidades da educacao e 

do ensino. 

Nesse sentido, compreender o financiamento da educacao basica no Brasil 
implica conhecer o processo orcamentario e sua execucao, analisar a 
responsabilidade dos entes federados, a importancia do regime de 
colaboracao entre esses e o papel desempenhado pelos fundos destinados a 
educacao basica, assim como as fontes adicionais de recursos. (OLIVEIRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

et al, 2006. p. 2) 

Para se compreender a ordem do financiamento e da elaboracao das politicas publicas 

educacionais no Brasil, faz-se necessario entender o arcabouco federativo e a arranjo da 

estrutura educacional brasileira. Apesar da autonomia existente entre os entes federativos no 

desenvolvimento destas politicas essa forma de organizacao nao indica que no Brasil existe 

um sistema educacional plenamente descentralizado. A concretizacao desta descentralizacao 

ainda se apresenta como um grande desafio a ser efetivado. Como afirma Farenzena (2006) 

estas peculiaridades na conjectura do arranjo politico-administrativo de uma NacSo e a 

reparticao da receita fiscal entre as esferas de governo sao fatores essenciais a ter em conta no 

que se refere ao exame da configuracao da distribuicao de responsabilidades e competencias 

no setor educacional e no financiamento da educacao. 
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De acordo com a historia da educacao basica no Brasil, a politica da educacao basica 

sempre esteve sob a responsabilidade de estados e/ou municipios, com significativas 

alteracoes regionais e locais. Esta responsabilidade mais direta pela oferta e gestao das etapas 

da educacao basica se deu a partir do processo de descentralizacao das politicas e 

financiamento dos recursos da educacao basica. Essa divisao de competencia federativa para 

com a oferta de uma educacao basica de qualidade esta presente na CF de 1988, a qual 

estabelece que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. 211. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios 

organizarao em regime de colaboracao seus sistemas de ensino. 

§ 1° A Uniao organizara o sistema federal de ensino e o dos Territorios, 

financiara as instituicoes de ensino publicas federais e exercera, em 

materia educacional, funcao redistributiva e supletiva, de forma a garantir 

equalizacao de oportunidades educacionais e padrao minimo de qualidade 

do ensino mediante assistencia tecnica e financeira aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municipios; (Redacao dada pela Emenda Constitucional n° 

14. de 1996) 

§ 2° Os Municipios atuarao prioritariamente no ensino fundamental e na 

educacao infantil. (Redacao dada pela Emenda Constitucional n° 14. de 

1996) 

§ 3° Os Estados e o Distrito Federal atuarao prioritariamente no ensino 

fundamental e medio. (Incluido pela Emenda Constitucional n° 14. de 

1996) 

§ 4° Na organizacao de seus sistemas de ensino, a Uniao, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municipios definirao formas de colaboracao, de modo 

a assegurar a universalizacao do ensino obrigatorio. (Redacao dada pela 

Emenda Constitucional n° 59. de 2009) 

Apesar da Constituicao Federal estabelecer a area de atuacao administrativa e 

financeira da educacao da Uniao, dos estados e dos municipios, a efetivacao destas politicas 

publicas esta intrinsecamente relacionado com o modelo de gestao adotado por cada ente 

federado, um mecanismo politico que causa centralizacao das decisoes relacionadas a area 

educacional acarretando em alguns momentos feicoes problematicas que afeta toda sociedade 

que usufrui deste servico. Como medida para reduzir estes gargalos, e preciso que o Estado 

cumpra com seus deveres para com a educacao, combinando a distribuicao de incumbencia 

entre os governos nacional e subnacionais e a definicao de prioridades e especificidades, pois 

estes sao referencias centrais para estabelecer o direcionamento e os limites apostos ao uso do 

fundo financeiro publico responsavel por custear setor educacional. 
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3 DIRETRIZE S DA EDUCACAO NACIONAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na organizacao do Estado brasileiro, a materia educacional, em especial as Diretrizes 

da Educacao Nacional e estabelecida pela Lei 9.394/96, a qual determina as Diretrizes e Bases 

da Educacao Nacional (LDB). A legitimacao legal e a estreita relacao e articulacao entre a 

sociedade civil e os orgaos da administracao publica, ou seja, o controle social pode ser uma 

estrategia utilizada para a constituicao de um sistema Educacional capaz de realizar 

importantes mudancas na atual situacao financeira, administrativa e politica do Brasil, visto 

que de acordo com Farenzena (2006, p.79): 

[...] a utilizacao da sistematica pedagogica de coordenar, planejar e 
administrar democraticamente a politica educacional torna-se uma diretriz e 
pratica essencial na assuncao de sua relevancia e na recura do clientelismo, 
ao voluntarismo tecnocratico e a descontinuidade historicamente 
caracteristica do planejamento e da gestao da educacao no pais. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN's) sao normas obrigatorias para a 

Educacao Basica que Orientam o planejamento curricular das escolas e dos Sistemas de 

ensino. Elas sao discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educacao (CNE). 

Essas Diretrizes se apresentam em uma regra geral a qual engloba toda a educacao basica, 

bem como suas peculiaridades, possuindo diretrizes curriculares que se diferenciam de acordo 

com cada modalidade e etapa de ensino: educacao infantil, ensino fundamental e ensino 

medio (Portal do MEC). 

A necessidade da inovacao na definicao de Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

para a educacao basica no Brasil e determinada pela emergencia da modernizacao das 

politicas educacionais que consubstanciem o que e apontado pela CF de 1988, a qual 

determina o direito de todo brasileiro a formacao humana e cidadS e a formacao profissional, 

na vivencia e convivencia em ambiente educative Dessa forma, estas Diretrizes tern por 

objetivo: 

I - sistematizar os principios e diretrizes gerais da Educacao Basica contidos 
na Constituicao, na LDB e demais dispositivos legais, traduzindo-os em 
orientacoes que contribuam para assegurar a formacao basica comum 
nacional, tendo como foco os sujeitos que dao vida ao curriculo e a escola; 

II - estimular a reflexao critica e propositiva que deve subsidiar a 
formulacao, execucao e avaliacao do projeto politico-pedagogico da escola 
de Educacao Basica; 

III - orientar os cursos de formacao inicial e continuada de profissionais -
docentes, tecnicos, funcionarios - da Educacao Basica, os sistemas 
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educativos dos diferentes entes federados e as escolas que os integram, 

indistintamente da rede a que pertencam. (Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educacao Basica, 2013, p.7) 

Salienta-se que nao basta colocar em pratica o que esta estabelecido nas diretrizes sem 

que haja uma politica que torne possivel nao so o acesso a escola, mas tambem a permanencia 

do aluno no ambiente escolar, pois como descreve Dourado [et. al.] (2006) alem das 

condicoes para acesso a escola, necessita-se de estrategias capazes de garantir a permanencia 

nela, e com sucesso. Este e um dos gargalos na politica de educacao basica que constitui em 

um desafio a ser enfrentado pela gestao publica, porem nao impossivel de ser resolvido. Essas 

diretrizes educacionais se apresentam como estrategias para tornar o ensino e a aplicacao dos 

recursos destinados a este fim mais eficiente e eficaz possivel, ocasionando assim, resultados 

positivos nestas duas ferramentas educacionais. 

A Lei 9394/96 em seu artigo 6°, alterado pela Lei n° 11.114/2005, determina que e 

dever dos pais ou responsaveis efetuar a matricula dos menores, a partir dos seis anos de 

idade, no Ensino Fundamental. Este artigo tern por finalidade robustecer a garantia do acesso 

a todas as etapas da educacao basica. Fortificando o direito a educacao, o artigo 4°, inciso V I I 

da LDB estabelece a obrigacao do Estado ofertar a educacao escolar regular para j ovens e 

adultos, levando em consideracao suas peculiaridades, assim como, modalidades adequadas as 

suas necessidades e disponibilidades, tornando possivel que toda a populacao de todas as 

faixas etarias tenha acesso a educacao escolar e de qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 FONTES DE FINANCIAMENTO DA EDUCACAO BASICA 

Para que seja possivel colocar em pratica qualquer politica publica e necessario que 

haja receita, ou seja, "conjunto dos rendimentos, quantia recebida ou arrecadada"(CEGALLA, 

2005, p.759) para ser aplicada. Possuir uma receita positiva e um fator fundamental para a 

implementacao com sucesso de qualquer politica publica, pois torna possivel oferecer 

recursos humanos e materiais de melhor qualidade. Na politica de educacao nao e diferente, 

para se oferecer a sociedade uma educacao de qualidade e fundamental possuir escolas com 

uma estrutura fisica que possibilite a implementacao de atividades que facilitem o 

aprendizado dos discentes, assim como a valorizacao dos servidores que compoem o quadro 

de funcionarios da escola (recursos humanos). Para conseguir melhores indices educacionais 
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no Brasil o governo vinculou a constituicao as fontes responsaveis pelo financiamento das 

despesas realizadas para com a educacao. 

Como demonstrado no quadro abaixo, existem varios tipos de fontes de financiamento 

da educacao no Brasil, cada uma com finalidade especifica e origens distintas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 2: Fontes de financiamento da Educacao Basica no Brasil 

FUNDEB Fundo de Participacao dos Estados - FPE; FUNDEB 

Fundo de Participacao dos Municipios - FPM; 

FUNDEB 

Imposto sobre Circulacao de Mercadorias e Servicos - ICMS 

(incluindo os recursos 

FUNDEB 

Relativos a desoneracao de exportacoes, de que trata a Lei 

Complementar n° 87/96); 

FUNDEB 

Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional as 

exporta5oes - IPIexp; 

FUNDEB 

Imposto sobre Transmissao Causa Mortis e Doacoes de quaisquer 

bens ou direitos- ITCMD; 

FUNDEB 

Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores - IPVA; 

FUNDEB 

Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR; 

FUNDEB 

Receitas da divida ativa e de juros e multas, incidentes sobre as 

fontes acima relacionadas. 

SALARIO -

EDUCACAO 

A contribuicao do salario-educacao e calculada com base na 

aliquota de 2,5% sobre o valor total das remuneracoes pagas ou 

creditadas pelas empresas, a qualquer titulo, aos segurados 

empregados, ressalvadas as exce?6es legais, e e arrecadada, 

fiscalizada e cobrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

do Ministerio da Fazenda (RFB/MF). 

OUTROS 

RECURSOS 

Receita de transferencias constitucionais e outras transferencias; 

Receitas de incentivos Fiscais; e outros recursos previstos em lei. 

FONTE: Site do MEC (adaptado), 2014. 

A inclusao de dispositivo constitucional fixando um percentual dos or9amentos 

Federal, estadual e municipal destinado a educa9ao teve origem na Constitui9ao de 1934 

(VERHINE, 2003). Este dispositivo foi alterado em 1983 com a chamada Emenda Calmon 

que determinou que os governos de estados e municipios sao obrigados a gastar 25% de suas 

receitas de impostos e transferencias com educacao, enquanto o governo federal deve gastar 

13%. Esta emenda sofreu algumas altera?oes, sendo regulamentada pela lei 7.348, de 

24/07/1985, e incorporada a CF/88 em seu artigo 212, o qual define que: 

A Uniao aplicara, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municipios vinte e cinco por cento, no minimo, da 
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receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferencias, na manutencao e desenvolvimento do ensino. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os recursos vinculados na constituicao para a Manutencao e Desenvolvimento do 

Ensino (MDE) - recursos a serem aplicados com a finalidade de financiar acoes atreladas 

diretamente ao ensino com o objetivo de promover a sociedade uma educacao de qualidade -

nascem de uma parcela da receita publica. Sua origem esta atrelada a chamada receita de 

impostos, essas receitas por sua vez devem esta estabelecidas no orcamento realizado no 

planejamento governamental de cada ente federado. 

A elaboracao do orcamento se apresenta como uma estrategia fundamental para a 

realizacao das politicas publicas voltadas a educacao basica de qualidade, pois como define 

LibaneozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al (2003)para uma boa aplicacao dos recursos publicos faz-se necessario a 

elaboracao de um planejamento governamental, este compreendido como uma "metodologia 

mediante a qual estabelecem-se e decidem-se os objetivos visando a solucao de problemas 

identificados, especificando, com antecedencia, as acoes e os recursos materials, humanos e 

financeiros necessarios" (POLO, 2000, p. 43; apud DOURADO et. al. 2006. p. 31) 

Dessa forma, a criacao de um planejamento governamental especifico para educacao 

surge como uma ferramenta de gestao, voltada assim para o desenvolvimento das 

politicas/programas educacionais de maneira a aplicar os recursos destinados de forma 

eficiente, pois como descreve Fernandes et. al. (2004) a estrutura de financiamento representa 

uma caracteristica de suma importancia na elaboracao das politicas publicas educacionais, 

pois a origem dos recursos e a forma como eles sao aplicados sao fundamentais para se criar o 

perfil da atual educacao no pais, permitindo identificar o grau de cobertura, acesso por parte 

da populacao, eficiencia na "producao da educacao" e a qualidade do ensino ofertado. 

5 PROGRAMAS E PROJETOS DESTINADOS A EDUCACAO BASICA 

NO BRASIL 

Para alcancar indice educacional positivo nao basta distribuir dinheiro entre os entes 

federados para serem aplicados sem que haja planejamento, e necessario que sejam criados 

mecanismos capazes de tornar a aplicacao destes recursos o mais eficiente e eficaz possivel, 

para tal o Governo Federal criou um leque de Programas e Projetos a fim de alcancar um 

melhor aproveitamento dos fundos educacionais. Esses programas educacionais tern se 
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mostrado de fundamental importancia para fortalecer o aprendizado dos alunos, pois como 

afirma Mercado (1999) uma vez que o aluno participa ativamente da construcao do 

conhecimento atraves de atividades dinamicas como pesquisa, acesso a tecnologias antes nao 

vista, debates e experimentos, afastando o perfil do ensino autoritario e pondo em pratica 

temas vistos no seu dia a dia, levando-o a refletir continuamente. 

A seguir e apresentada uma lista dos Programas Educacionais do Governo Federal 

destinados aos Municipios como instrumento para auxiliar os municipios brasileiros a 

melhorar sua politica publica de educacao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 3: Programas Educacionais criados pelo Governo Federal presente no 

municipio de Serra Branca - PB 

Programa Alimentacao Escolar (PNAE) 

Programa Biblioteca da Escola (PNBE) 

Programa Caminho da Escola 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

Programa Formacao pela Escola 

Programa Livro Didatico (PNLD) 

Programa Piano de Acoes Articuladas (PAR) 

Premio Gestor Eficiente de Merenda Escolar 

Programa Brasil Alfabetizado 

Programa de Desenvolvimento da Educacao Especial/Promocao da Acessibilidade 

Programa de Desenvolvimento da Educacao Especial/Formacao de Professores 

Programa Pescando Letras 

FONTE: site do FNDE, 2014 

Os Programas elencados acima, presentes tanto nos estados como nos municipios, sao 

resultados de discussoes acerca da implementacao de politicas alternativas para alavancar o 

nivel educacional do pais. Nota-se que se buscou criar Programas que atendesse a todos os 

perfis sociais. No municipio de Serra Branca, mais especificamente na rede municipal de 

ensino possui todos os Programas Federals citados, visto que sao essenciais para que seja 

possivel o municipio realizar a oferta de uma educacao basica de qualidade. Esses Programas 

representam uma importante estrategia do Governo, pois possuem focos diferenciados, no 

entanto unidos formam em conjunto uma politica de educacao possivel de melhorar a atual 

situacao da educacao no pais, desde que sejam implementados/gerenciados de acordo com o 

seu projeto de criacao. 

Como alternativa para verificar a eficiencia da implementacao desses Programas 

Federals, ou seja, do controle das atividades desenvolvidas e dos recursos aplicados destaca-

se a importancia do papel dos Conselhos Municipals de Educacao, visto que sao eles os 
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responsaveis por elaborar o planejamento dessas atividades bem como exercer o 

controle/fiscalizacao do seu desenvolvimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 A POLITICA DE EDUCACAO E M SERRA BRANCA 

O municipio de Serra Branca esta localizado na microrregiao do Cariri Ocidental, 

Mesorregiao da Borborema no estado da Paraiba. Possui territorio desmembrado do 

municipio de Sao Joao do Cariri, recebendo status de municipio pela Lei Estadual n° 2.065 de 

27 de abril de 1959. Sua populacao em 2012 foi estimada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica (IBGE) em 13.101 habitantes, distribuidos em 738 km 2 de area. Possui 

uma faixa do IDHM considerado medio (IDHM entre 0,6 e 0,699) e uma Densidade 

demografica equivalente a 18,79 hab/km2. Sua economia baseia-se na agricultura de 

subsistencia, comercio e principalmente no funcionalismo publico. As principals culturas sao 

milho e feijao. Na pecuaria predomina a criacao de caprinos e ovinos. (site oficial da 

prefeitura) 

De acordo com o Portal ATLAS Brasil a melhoria da qualidade de vida da populacao 

serrabranquense a partir da decada de 1990 teve um grande avanco no seu Indice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) atingindo uma media de 81,50% nas ultimas 

duas decadas, acima da media de crescimento nacional (47%) e acima da media de 

crescimento estadual (72%) . O grafico abaixo representa a evolucao do IDHM em Serra 

Branca nas ultimas decadas. 

Grafico 1: Evolucao do IDHM - Serra Branca - PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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15 



Tendo como fator norteador os dados do IDHM, ou seja, o indice que mede a evolucao 

humana de uma populacao de determinada regiao calculado a partir dos dados de tres 

indicadores: a educacao, a longevidade e a renda, verifica-se um avanco do IDHM do 

municipio de Serra Branca, esse fator demonstra a melhoria da qualidade de vida da 

populacao deste municipio, havendo uma evolucao nos tres indicadores, todavia, destaca-se 

aqui a evolucao da educacao que entre os anos de 2000 e 2010 representou a dimensao que 

mais cresceu em termos absolutos (com crescimento de 0,231). 

A educacao no municipio de Serra Branca e gerenciada pela Secretaria Municipal de 

Educacao, Cultura e Esporte - SEDUCE. A educacao, por sua vez representa uma das 

principals politicas publica desenvolvida pelos gestores publicos uma vez que abrange a 

populacao de todas as faixas etarias. A dimensao de criancas e jovens frequentando ou tendo 

concluido determinado ciclo educacional indica a situacao da educacao entre a populacao em 

idade escolar e a populacao que estao ativamente frequentando a escola no municipio, 

compondo o IDHM da educacao. O numero de alunos que se matricularam na rede municipal 

de ensino em Serra Branca esta representado no grafico abaixo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 2: IN" de alunos matriculados em Serra Branca na rede municipal de ensino 
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FONTE: Site do PENAD/IBGE(adaptado) 

Caracterizar a qualidade da educacao oferecida nao pode ser determinada pela 

quantidade de alunos matriculados na respectiva rede de ensino, mas sim pelos dados de 

programas de avaliacao desenvolvidads pelo Governo Federal. No entanto, analisar o aumento 

ou a diminuicao de educandos pode ser um fator importante na avaliacao da eficiencia dos 

programas educacionais existentes no municipio. Para tal buscou-se no grafico acima 
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apresentar a variacao do numero de alunos matriculados na educacao basica na rede municipal 

de ensino no municipio de Serra Branca, verificando que no periodo de 2009 a 2011 houve 

um aumento no numero de alunos matriculados passando de 1383 para 1537, um aumento de 

154 alunos, o equivalente a uma ampliacao de 10,01%. Contrariando os anos anteriores, em 

2012 essa quantidade de alunos decresceu alcancando a quantidade de 1512, uma reducao de 

25 alunos, equivalendo a 1,65%, distribuidos em 10 unidades Educacionais. 

Correlacionado a quantidade de alunos existente na Educacao basica da rede 

municipal de ensino com a quantidade de recursos destinado a educacao (citado 

anteriormente) no mesmo periodo percebe-se que, o aumento em porcentagem do numero de 

alunos e superior a quantidade de recursos disponibilizados pelo governo para ser aplicado na 

oferta da educacao basica (crescimento em media de 5%), no entanto e necessario verificar 

outros fatores sociais que estao atrelados as politicas publicas educacionais, como o n° de 

evasao, reprovacao, entre outros que afetam diretamente a relacao n° recursos versus n° 

matriculas. 

Essa mazela na politica de educacao e um problema que vem sendo discutido ha muito 

tempo por diversos estudiosos, porem ate o momento nao foi resolvido, apesar das estrategias 

elaboradas pelos gestores publico a fim de sanar tal deficiencia este e um problema que ainda 

se prolongara por muito tempo, visto que os metodos de avaliacao do governo possui deficits 

que necesitam de tempo para serem aperfeicoados ate atingir o real objetivo que e a oferta, a 

toda a sociedade, de uma educacao de qualidade. 

Com o objetivo de criar o perfil da educacao basica no Brasil o governo Federal criou 

alguns metodologias avaliativas, sendo a mais importante para a educacao basica o Indice de 

Desenvolvimento da Educacao Basica (IDEB). O IDEB criado em 2007, pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (INEP), como um formulador 

para aferir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. 

De acordo com o portal do INEP o IDEB funciona como um indicador nacional que permite o 

monitoramento da qualidade da Educacao pela populacao por meio de dados concretos, com o 

qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, O IDEB e calculado a 

partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar e as medias de desempenho nos 

exames aplicados pelo INEP. Os indices de aprovacao sao obtidos a partir do Censo Escolar, 

realizado anualmente. As medias de desempenho utilizadas sao as da Prova Brasil, para 

escolas e municipios, e do Sistema de Avaliacao da Educacao Basica (Saeb), para os estados e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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o Pais, sendo realizados a cada dois anos. A tabela abaixo abaixo apresenta as metas do IDEB 

alcancadas no municipo de Serra Branca entre 2007 e 2011: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 2: Metas alcancadas no IDEB 

S E R I E ANO BRASIL PARAIBA SERRA 

BRANCA 

4° serie/ 

5° ano 

2007 3.8 3.3 3.6 4° serie/ 

5° ano 2009 4.2 3.6 3.6 

4° serie/ 

5° ano 

2011 4.6 4.0 3.9 

8° 

serie/9° 

ano 

2007 3.5 2.8 2.8 8° 

serie/9° 

ano 
2009 3.8 2.9 4.1 

8° 

serie/9° 

ano 2011 4.0 3.1 3.4 

FONTE: site do IDEB(adaptado), 2014 

O IDEB e realizado nos anos finais das duas etapas da educacao basica, sendo no 4° e 

5° ano e no 8° e 9° ano. Como demonstrado na tabela acima o IDEB no municipio de Serra 

Branca entre 2007 e 2011 sofreu diversas oscilacoes nas duas etapas avaliativas. Nas 

primeiras fases da educacao basica o IDEB variou entre 3.6 e 3.9, nao sofrendo variacoes 

bruscas. Diferentemente da primeira fase, em 2007 no 8° e 9° ano o IDEB alcancou sua menor 

media (2.8), no entanto em 2009 essa media aumentou para 4.1, superando o IDEB em nivel 

de Brasil (3.8) e da Paraiba (2.9). 

Apesar das metas alcancas pelo IDEB em Serra Branca nao condizerem com as metas 

pretendidas, constata-se que estas nao diferem - em grande proporcao - das medias alcancadas 

no Brasil e na Paraiba. Essa semelhanca pode ser resultado da falta de recursos destinado aos 

trabalhos educativos - uma vez que a cada ano o crescimento no numero de alunos supera o 

valor da receita -, do mau gerenciamento destes recursos, ou mesmo da forma erronia no 

desenvolvimento os programas educacionais nos municipios. Assim, o IDEB representa um 

mecanismo de informacao politico e social do resultado da eficiencia ou ineficiencia dos 

programas sociais voltados para a melhoria da educacao. 

7 METODOLOGIA 

Este Trabalho esta embasado em uma abordagem quanti-qualitativa, caracterizado como 

um estudo de caso, visto que busca analisar o perfil da educacao basica no municipio de Serra 

Branca - PB, procurando o aprofundamento de uma realidade local. Classificada como 

exploratoria, pois proporciona uma maior proximidade com o problema da educacao local, e 
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descritiva, pois no decorrer do trabalho busca-se criar uma silhueta da atual situacao da 

politica de educacao em Serra Branca a partir de uma analise do IDHM, da quantidade de 

recursos destinados a educacao bem como do indice da educacao IDEB, realizando uma 

analise destes dados a partir de uma pesquisa bibliografica atraves fontes secundarias, 

desenvolvida com base em material ja elaborado, constituido principalmente de livros e 

artigos cientificos, bem comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sites da internet que tratem de forma integra e responsavel a 

tematica. 

Com relacao ao universo de pesquisa, este foi constituido pelos municipios de Serra 

Branca no periodo de tres (03) anos (2009 a 2011). A analise dos dados foi efetivada a partir 

de uma abordagem quanti-qualitativa, considerando que a pesquisa foi projetada tanto para 

gerar medidas confiaveis que permitam auxiliar a analise e a explicacao dos achados, como 

para descrever e interpretar dados e informacoes de maneira mais aprofundada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 CONSIDERACOES FINAIS 

Realizar mudan9as, pela Gestao Publica voltada a efetivacao de uma educacao de 

qualidade e um processo lento, sendo necessario um planejamento das politicas publicas de 

medio longo prazo a fim de se alcancar uma aplicacao eficiente dos recursos publicos 

educacionais. No entanto, nao basta apenas planejar, e necessario haver a vontade, tanto dos 

gestores publicos como tambem da sociedade, de colocar em pratica tal planejamento. Pois o 

ponto de partida para toda discussao a respeito dos fins da educacao publica deve ser a 

aceitacao do saber como um valor universal apresentando-se como um direito inquestionavel 

de toda a populacao que necessita do servico publico de educacao. 

A educacao hoje e tida como a principal ferramenta do cidadao, este como ser que 

constitui uma sociedade cada vez mais critica e conhecedora de seus direitos e deveres. Nessa 

perspectiva, faz-se necessario que a Gestao Publica, seja ela municipal, estadual ou federal 

crie uma visao diferenciada das politicas publicas educacionais capazes de oferecer, enquanto 

instituicao a servico da sociedade, uma educacao de qualidade apta a enriquecer o 

conhecimento intelectual daqueles que dela usufruem obtendo resultados positivos, nao so em 

aspectos quantitativos, mas tambem qualitativos. Para alcancar esse objetivo, a escola 

enquanto formadora desse cidadao precisa oferecer aos docentes, discentes e demais atores 

que compoem o ambito educacional, condicoes - recursos humanos e materiais - adequadas 

as necessidades da escola e dos alunos, tornando possivel a absorcao dos temas trabalhados 
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em sala de aula de forma que possa criar uma compreensao do seu dia a dia, fazendo-o 

progredir na formacao profissional e intelectual. 

Nesse sentido, verifica-se a necessidade do aumento no provimento de politicas 

publicas educacionais que tern por finalidade a oferta de uma educacao basica que atenda as 

especificacoes estabelecidas pela CF 1988 e pela LDB, pois as amplas camadas que hoje 

buscam na escola publica um ensino de boa qualidade tern crescido, uma vez que a sociedade 

busca melhores condicoes de vida e visualizam na educacao a alternativa para alcancar seus 

objetivos. Assim, uma educacao de qualidade deve ser um direito de todos de forma igual e 

independente de justificacoes de ordem economica, ideologica ou de qualquer outra especie. 

Assim, a escola publica de boa qualidade e algo defensavel e necessario aos seus usuarios, 

nao porque simplesmente vai prepara-lo para o mercado de trabalho, ou para a universidade, 

mais tambem por que vai contribuir para o desenvolvimento economico e diminuir a 

desigualdade social presente no nosso pais. 

Na busca de alternativas para sanar deficiencias presentes no atual Sistema de Ensino 

Brasileiro o governo Federal criou diversos Programas Educacionais com o objetivo de 

aumentar os indices educacionais do pais, bem como metodologias de avaliacoes como 

mecanismos para criar indicadores capazes de criar o perfil da educacao no pais, identificando 

assim a eficiencia e eficacia nos recursos aplicados na educacao. 

A Educacao Basica do municipio de Serra Branca e gerenciada pela Secretaria 

Municipal de Educacao, cultura e esporte - SEDUC, conta hoje com 1512 alunos, distribuido 

em 10 unidades educacionais, oferecendo ensino da educacao basica. Com a finalidade de 

aumentar o Indice de Desenvolvimento da Educacao Basica (IDEB) a prefeitura municipal de 

Serra Branca, disponibilizou em seus instrumentos orcamentarios a segunda maior receita 

orcamentaria destinada as politicas publicas educacionais do municipio. Todavia, nao basta 

disponibilizar receita e necessario um planejamento estrategico para que esses recursos 

possam ser aplicados de maneira eficiente e eficaz. 

Como estrategia de gestao, a Secretaria Municipal aderiu a alguns programas de suma 

importancia para o desenvolvimento da educacao. Entretanto, apesar das investiduras da 

prefeitura em aderir programas de desenvolvimento educacional, esses resultados nao se 

apresentam positivos nos indices no IDEB, uma vez que os indices nao obtiveram aumentos 

significativos, ou seja, nao atingiu os indices desejados, havendo oscilacoes nos vai ores, o que 

nos leva a conclusao que a educacao basica no municipio de Serra Branca nao esta alcancando 

a media base que caracteriza a educacao como de qualidade. 
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