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Instruções aos Autores 
Revista Internacional CONSINTER de Direito 

 
1. DAS PUBLICAÇÕES 
Para publicação na Revista Internacional CONSINTER de Direito os artigos científicos serão 

avaliados pelo sistema double blind review, no qual dois Pareceristas do CONSINTER avaliarão 
os trabalhos sem nenhuma identificação de autoria. 

O enquadramento dos textos avaliados e aprovados para fins de publicação na Europa pelo 
Editorial Juruá Lda., e no Brasil pela Juruá Editora Ltda., obedecerão aos seguintes critérios: 

 
REVISTA INTERNACIONAL CONSINTER DE DIREITO 
Conforme as exigências das agências e instituições nacionais e internacionais de investiga-

ção e docência que avaliam a atividade acadêmica e investigadora das Pós-Graduações, a Coor-
denação Executiva do CONSINTER, ao seu melhor juízo, selecionará uma determinada quanti-
dade de artigos aprovados que serão agraciados com a Publicação no Periódico “Revista Interna-
cional do CONSINTER de Direito”, com ISSN de Portugal. Ainda: 

a)  Para cada artigo selecionado para a “Revista Internacional do CONSINTER de Direito”, 
será atribuído um número de registro específico e único no Sistema DOI (Digital Object 
Identifier); 

b)  Também será atribuído um registro no Sistema DOI (Digital Object Identifier) para a “Re-
vista Internacional do CONSINTER de Direito”. 

OBS. 1: Em face das normas técnicas, para fins de qualificação do periódico, somente pode-
rão ser selecionados para a Revista Internacional CONSINTER de Direito os artigos aprovados 
nos quais pelo menos um dos autores e/ou autor tenha a titulação de Doutor. 

OBS. 2: Ficará a critério do Comitê Organizador a indicação e o número da Revista em que o 
artigo aprovado será liberado para publicação. 

 
2. PERIODICIDADE 
Semestral. 
 
3. CONDIÇÕES 
a)  A submissão do trabalho científico para análise está condicionada à confirmação da ins-

crição de todos os autores e coautores; 
b)  Somente serão publicados os artigos aprovados pelo Corpo de Pareceristas/Con- 

selho Editorial do CONSINTER. 
 
4. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA SUBMISSÃO  
a) Inscrição;  
b) Comprovante de pagamento da submissão/inscrição; 
c) Cessão de direitos autorais assinada;  
d) Artigo completo seguindo as orientações do item 5; 
e) O artigo deverá ser encaminhado por um dos autores ao e-mail contato@consinter.org.  
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5. NORMAS — OS ARTIGOS ENVIADOS DEVEM CUMPRIR OS SEGUINTES CRITÉRIOS: 
a)  Ser inédito (não publicado em livros, revistas especializadas ou na imprensa em geral) e 

apresentar propriedade técnico-jurídica; relevância nacional e internacional do tema abor-
dado, fluência redacional, correção gramatical e respeito a aspectos éticos e científicos; 
Obs.: Textos inseridos em documentos de circulação restrita nas universidades serão 
considerados inéditos. 

b)  Ter sido produzido por Estudantes e/ou Professores de Pós-graduação Lato Sensu e/ou 
Stricto Sensu ou por Mestres, Doutores e Pós-Doutores; 

c)  Serão aceitos trabalhos em coautoria, com limitação máxima de 03 (três) participantes 
devidamente inscritos; 

d)  O artigo deverá estar identificado com um dos critérios de classificação conforme edital; 
e)  O(s) autor(es) que submeter(em) o mesmo artigo científico (com o mesmo título e conteúdo 

ou apenas mudando o título) para mais de um dos ramos do Direito acima indicados terão 
ambos os artigos científicos automaticamente eliminados da avaliação; 

f)  Conter no mínimo 15 páginas, e no máximo 25 páginas; 
g)  Ser redigido em formato Word em dois arquivos distintos, um com e outro sem identifica-

ção, ambos completos, contendo: Título em língua portuguesa, espanhola, inglesa, italia-
na ou francesa; Sumário; Resumo e Palavras-chave em língua portuguesa ou espanhola 
e inglesa, respeitando as normas técnicas; 

h)  Para o arquivo sem identificação é importante o autor certificar-se que no conteúdo do ar-
tigo a ser avaliado não conste nenhuma informação que possibilite a identificação do au-
tor ou o Instituto ao qual esteja vinculado direta ou indiretamente; 

i)  O artigo poderá ser apresentado em língua portuguesa, espanhola, inglesa, italiana ou 
francesa, observando que o título, resumo e palavras-chave precisam, obrigato- 
riamente, estar indicados em dois idiomas, sendo peremptoriamente uma indicação no 
idioma inglês; 

j)  O texto deve estar salvo em arquivo Word, em versão recente, com as seguintes caracte-
rísticas: fonte Times New Roman; corpo 12; alinhamento justificado, sem separação de 
sílabas; espaço de 1,5 entrelinhas; parágrafo de 1,5 cm; não colocar espaçamentos es-
peciais antes ou após cada parágrafo; margens superior e esquerda com 3 cm, inferior e 
direita com 2 cm; em papel tamanho A4; notas de rodapé explicativas na mesma página 
em que for citada a referência, sendo que as Referências deverão seguir as Normas Téc-
nicas; 

k)  As páginas deverão estar numeradas; 
l)  Para cada título, subtítulos, todos alinhados à esquerda, deverá haver um texto corres-

pondente; 
m)  Devem ser escritos de forma clara e objetiva, evitando-se parágrafos prolixos ou extenu-

antes e privilegiando as orações na ordem direta como: sujeito – predicado – complemen-
to; 

n)  Não serão aceitos textos com figuras, ilustrações e/ou fotografias, à exceção de gráficos 
e tabelas que sejam imprescindíveis para a compreensão do trabalho e compatíveis com 
a impressão em preto e branco, sendo vedada a utilização de gráficos e tabelas se origi-
narem de terceiros; 
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o)  Conter Resumo (entre 100 e 250 palavras) em língua portuguesa ou espanhola e em in-

glês, assim como a indicação de Palavras-chave (entre 3 e 10 palavras) também em por-
tuguês ou espanhol e inglês; 

p)  Conter: Sumário a ser indicado na sequência da apresentação do Título, Resumo (entre 
100 e 250 palavras – peremptoriamente com 02 idiomas), sendo um em Língua portugue-
sa ou espanhola e outro necessariamente em inglês, assim como a indicação das Pala-
vras-chave (entre 3 e 10 palavras), obedecendo o mesmo critério de apresentação do 
Resumo; 

q)  O texto deve obrigatoriamente vir acompanhado do termo de autorização para publicação 
– cessão de Direitos Autorais/Patrimoniais – conforme modelo anexo e/ou disponível no 
site; 

r)  A qualificação do autor deverá ter no máximo 4 linhas, em nota especial de rodapé, indi-
cando obrigatoriamente a formação acadêmica e citando a Instituição de Ensino Superior 
à qual esteja vinculado, quando for o caso; 

s)  A taxa de inscrição é individual e única para cada autor. Assim, cada autor deverá efetuar 
a sua inscrição e o pagamento da respectiva taxa; 

t)  Um autor poderá enviar quantos artigos desejar, no entanto, para cada artigo submetido 
deve haver o pagamento da taxa de inscrição/submissão; 

u)  Observando as normas de qualificação, somente poderá ser liberado para publicação na 
Revista Internacional CONSINTER de Direito um artigo por autor. Em caso de aprovação 
de dois ou mais artigos do mesmo autor para a Revista, ao melhor juízo da comissão ava-
liadora, os demais artigos serão direcionados para publicação no Livro Direito e Justiça ou 
para o(s) próximo(s) número(s) da Revista. 

  
6. DOS SISTEMAS PARA A INDICAÇÃO DAS FONTES DAS CITAÇÕES 
Para a indicação das fontes das citações, os artigos deverão adotar os sistemas: 
I) Trabalhos Estrangeiros: 
Trabalhos estrangeiros poderão utilizar as normas técnicas compatíveis com o seu país de 

origem, respeitando as normas de publicação dispostas nesse edital, inclusive o Estilo Chicago se 
assim o autor entender cabível e adequado. 

Estilo Chicago: 
Último nome do autor, primeiro nome, título do livro. (Cidade: editora, ano), versão. Por 

exemplo: Ninguém, José, Livro Exemplo. (São Paulo: Universidade de São Paulo, 1992), edição 
Juruá e-Books. 

II) Trabalhos Brasileiros: 
Para artigos brasileiros recomenda-se seguir as Regras da ABNT (NBR 10.520/2002) para as 

citações, as quais podem ser diretas ou indiretas. 
Para a indicação da fonte das citações, o autor poderá optar pelo sistema numérico (notas de ro-

dapé) ou pelo sistema autor-data, não podendo, portanto, utilizar os dois sistemas concomitantemente. 
A – Sistema Autor-Data 
As Referências deverão seguir a NBR 6.023/2002. 
No sistema autor-data, a fonte da citação é indicada junto à mesma e de forma sucinta. De-

vem ser evidenciados apenas: a autoria, o ano de publicação e a página do trecho citado. 
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Obs.: Se a opção for pelo sistema Autor-Data, pode-se utilizar o rodapé para as notas expli-

cativas, conforme assim autoriza a NBR 6.022/2003. 
B – Sistema em Notas de Rodapé 
Ainda, adotando o sistema brasileiro de referenciação, se a opção de citação das referências 

for pelo sistema numérico, ou seja, em notas de rodapé, estas deverão seguir a NBR 
10.520/2002. 

 
7. DA AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS 
Os artigos científicos serão analisados pelo Corpo de Pareceristas do CONSINTER, formado 

somente por renomados juristas Doutores e Pós-Doutores, nacionais e estrangeiros especialmen-
te convidados. 

Os artigos científicos serão avaliados pelo sistema double blind review, no qual dois 
Pareceristas do CONSINTER avaliarão os trabalhos sem nenhuma identificação de autoria. 
A apreciação inominada dos artigos científicos afiança a imparcialidade do seu julgamento, dimi-
nui a subjetividade e as preferências ideológicas. Dessa forma, o autor deverá evitar referências 
diretas a si mesmo e citações que possibilitem extrair da leitura do texto a sua autoria. 

Em caso de admissão do artigo científico por um dos Pareceristas do CONSINTER e repro-
vação por outro, o texto, ao melhor alvitre do conselho diretivo, poderá ser submetido à aprecia-
ção de um terceiro Parecerista. 

a)  O conteúdo dos artigos científicos é de inteira responsabilidade dos autores e após sub-
metido para avaliação não poderá sofrer qualquer substituição ou alteração, salvo solici-
tação do Corpo de Pareceristas; 

b)  Não é permitido plágio ou inserção de cópias literais. 
 
CONSINTER – CONSELHO INTERNACIONAL DE ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS EM 

PÓS-GRADUAÇÃO 
Coordenação Executiva contato@consinter.org 
www.consinter.org 
 
INDEXADORES DA REVISTA: 
 Latindex 
 Diadorim 
 Sumários.org 
 REDIB 
 CAPES 
 DOAJ 
 LivRe 
 Google Scholar 
 Cite Factor 
 Tribunal Superior Eleitoral 
 RVBI 
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Instructions To Authors 

 
1. ABOUT THE PUBLICATIONS 
For publication in the Revista Internacional CONSINTER de Direito, the scientific articles shall 

be evaluated by the double-blind review system, in which two CONSINTER Referees shall 
evaluate the papers without any author identification. 

The framework of the evaluated and accepted articles for the purpose of publication in Europe 
by the Editorial Juruá Lda., and in Brazil by Juruá Ltda, will follow the following criteria: 

1. FOR THE JOURNAL “REVISTA INTERNACIONAL CONSINTER DE DIREITO” 
According to the requirements of national and international agencies of investigation and 

teaching that evaluate the investigative and academic activity of Post-Graduation, the 
CONSINTER Executive Coordination, at the best of their judgment, will select a certain amount of 
articles approved that will be awarded with the Publication in the Journal “Revista Internacional do 
CONSINTER de Direito”, with ISSN from Portugal. Also: 

a)  For each article selected for the journal “Revista Internacional do CONSINTER de Direito”, 
a number of the specific and unique register in the DOI (Digital Object Identifier) system 
will be assigned; 

b)  A register in the DOI (Digital Object Identifier) system will also be assigned to the journal 
“Revista Internacional do CONSINTER de Direito”. 

NOTE 1: In the face of the technical rules, for the purpose of qualification of the journal, only 
the articles approved in which a least one of the authors and/or author has a doctorate degree will 
be selected for the journal “Revista Internacional CONSINTER de Direito”. The articles properly 
approved that do not fulfill this requirement will be published in the Book of CONSINTER. 

NOTE 2: The Organizing Committee will be in charge of the nomination and the issue of the 
journal “Revista Internacional CONSINTER de Direito” in which the approved article will be 
authorized for publication.  

 
2. PERIDIOCITY 
Half-yearly 

 
3. REQUIREMENTS 
a)  The submission of the scientific work for analysis is conditioned to the confirmation of 

subscriptions of all authors and co-authors; 
b)  Only articles approved by CONSINTER Referees Board/Editorial Board will be published. 

 
4. REQUIRED DOCUMENTS FOR SUBMISSION 
a)  Registration; 
b)  Proof of payment of the Submission/registration; 
c)  Assignment of copyrights signed; 
d) Full Article following the guidelines of item 5; 
e)  The articles must be forwarded by one of the authors by e-mail contato@consinter.org 
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5. RULES — THE ARTICLES SENT MUST FULFILL THE FOLLOWING CRITERIA: 
a)  Be original (not published in books, specialized journals or in the press in general) and 

present technical-legal property; national and international relevance of the theme 
approached, wording fluency, grammar correction, and respect to the ethical and scientific 
aspects; 
Note: The texts inserted in documents of restrict circulation at universities will be 
considered original. 

b)  Have been produced by students and/or professors of Lato Sensu and/or Stricto Sensu 
Post Graduation courses, or by Masters, Doctors, and Post-Doctors; 

c)  Works in co-authorship will be accepted, up to the maximum of 3 participants properly 
registered; 

d)  Be identified with one of the criteria of classification to be informed in public notice; 
e)  The author (s) that submit the same scientific article (with the same title and content or 

only having the title changed) for more than one of the fields of Law above mentioned, will 
have both scientific articles automatically eliminated from the evaluation; 

f) Have a minimum of 15 pages, and a maximum of 25 pages; 
g)  Be submitted in Word format in two distinct files, one with and the other without 

identification, both complete, containing: Title, Summary, Abstract and Keywords in 
Portuguese, Spanish, English, Italian or French;    in Portuguese or Spanish and in 
English, respecting the technical rules; 

h)  For the file without identification it is important for the author to make sure that, in the 
content of the article to be evaluated, there is no information that makes it possible to 
identify the author or the Institution they are directly or indirectly bound to; 

i)  The article can be presented in Portuguese, Spanish, English, Italian, or French, 
observing that the title, abstract and keywords have to be written in two languages 
compulsorily, being one of them, peremptorily, English; 

j)  The text must be saved in a word file, in a recent version, with the following 
characteristics: Times New Roman font, size 12; justified alignment, without hyphenation; 
1.5 spacing between lines; 1.5 cm paragraph spacing; do no insert special spacing before 
or after each paragraph; top and left margins with 3 cm, bottom and right margins with 2 
cm; A4 size document; explanatory footnotes on the same page the reference is cited, and 
the references must follow the technical rules; 

k)  The pages must be numbered; 
l)  For every title, subtitle, all of them aligned on the left, there must be a corresponding text; 
m)  The text must be written in a clear and objective way, avoiding long-winded and strenuous 

paragraphs, giving priority to sentences in the direct order, such as subject-predicate – 
complement; 

n)  Texts with figures, illustrations and/or photographs will not be accepted, except for graphs 
and tables which are indispensable for the understanding of the work, and compatible with 
black and white printing, being prohibited the use of graphs and tables if originated from a 
third party; 
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o)  It must contain an Abstract (between 100 and 250 words in Portuguese or Spanish and in 

English, as well as the Keywords (between 3 and 10 words), also in Portuguese or 
Spanish and in English; 

p)  It must contain: a Summary to be indicated in the sequence of the presentation of the title, 
Abstract (between 100 and 250 words, peremptorily in 02 languages, being one of them in 
Portuguese or Spanish and the other in English, just as the Keywords (between 3 and 10 
words), in accordance with the same criterion of the presentation of the Abstract; 

q)  The text must be accompanied by the copyright form – according to the model attachment 
and/or available on the site; 

r)  The author’s qualification must have a maximum of 4 lines, in a special footnote, indicating 
their academic background and citing the Higher Education Institution which they are 
bound to if that is the case; 

s)  Observing that CONSINTER is a non-profit organization, the submission/registration rate 
subsidize the articles’ publication in the Revista Internacional CONSINTER de Direito. 
Submission/registration fee is individual and unique to each author. Therefore, each 
author must achieve the registration and make the payment of the respective fee. For 
example: For article submission in co-authorship with 02 authors – it will be mandatory the 
registration of the two authors and payment of 02 submission fees; 

t)  An author may submit as many articles as he pleases, however, for each submitted article 
there must be made the respective submission/registration fee payment; 

u)  Observing the qualification standards, only one article per author will be authorized for 
publication on the Revista Internacional CONSINTER de Direito. In case of one or more 
articles of the same author have been approved for publication on the Journal, to the 
better judgment of the evaluation commission, the other papers will be guided for 
publication on the Book Direito e Justiça or for future edition(s) of the Journal.  
 

6. ABOUT THE SYSTEMS TO INDICATE THE SOURCES OF CITATIONS 
To indicate the sources of citations, the articles must adopt the systems: 
I) For Foreign Work: 
Foreign works can use the same technical rules compatible with their country of origin, 

respecting the publication rules displayed in this notice, including the Chicago style, if the author 
finds it applicable and appropriate. 

Chicago Style: 
Author’s last name, first name, title of the book. (City: Publisher, year), version. Example: Someone, 

José, book example. (São Paulo: Universidade de São Paulo, 1992), edição Juruá e-Books. 
II) For Brazilian Works 
For Brazilian articles, it is recommended to follow the ABNT rules (NBR 10520/2002) for the 

citations, which can be direct or indirect, by Author-Date or in Footnotes. 
For citation source’s indication, the author may choose the number system (footnotes) or by 

the author-date system, therefore he/she cannot choose to use both concomitantly. 
A – Author-Date System 
The references must follow NBR 6023/2002. 
In the author-date system, the source of citations is indicated alongside with it and in summary 

form; Point out, only: authorship, publication year and page of the piece cited. 
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Note: If the choice is the Author-Date system, explanatory notes can be used as footnotes, as 

authorized by NBR 6022/2003. 
B – Number System (Footnotes) 
Still, adopting the Brazilian System of references, if the choice of citation of references is by 

the number system, or else, in footnotes, they should follow NBR 10520 /2002.  
 

7. ABOUT THE ARTICLE REVIEW 
The scientific articles are analyzed by the CONSINTER Referees Board/Editorial Board, 

formed only by renowned Doctors and Post-Doctors, jurists, Brazilian and foreigners, especially 
invited. The scientific articles will be evaluated by the double-blind review system, in which two 
CONSINTER members of the board will evaluate the works without any authorship identification. 
The assessment of scientific articles by anonymous authors guarantees the impartiality of 
judgment and decreases subjectivity and ideological preferences. This way, authors must avoid 
direct references to themselves and citations that make it possible to extract its authorship from 
the reading of the text. 

If the scientific article is accepted by one of the CONSINTER members and failed by another, the 
text, at the suggestion by the Director Council, can be subjected to the assessment by a third party. 

a)  The content of the scientific articles is the authors’ full responsibility, and after subjected to 
assessment cannot go through any changes or replacements, except if requested by the 
Referees Board/Editorial Board; 

b)  Plagiarism or the insertion of verbatim copies are not allowed. 
 

INTERNATIONAL COUNCIL OF CONTEMPORANY IN POST-GRADUATE STUDIES 
CONSINTER – CONSELHO INTERNACIONAL DE ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS EM 

PÓS-GRADUAÇÃO 
Executive Coordination  contato@consinter.org 

 
INDEXERS 
 Latindex 
 Diadorim 
 Sumários.org 
 REDIB 
 CAPES 
 DOAJ 
 LivRe 
 Google Scholar 
 Cite Factor 
 Tribunal Superior Eleitoral 
 RVBI 
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APRESENTAÇÃO 
 

A Revista Internacional CONSINTER de Direito é uma publicação 
de cariz periódico do CONSINTER – Conselho Internacional de Estudos 
Contemporâneos em Pós-Graduação que tem por objetivo constituir-se 
num espaço exigente para a divulgação da produção científica de qualidade, 
inovadora e com profundidade, características que consideramos essenciais 
para o bom desenvolvimento da ciência jurídica no âmbito internacional.  

Outra característica dos trabalhos selecionados para a Revista Inter-
nacional CONSINTER de Direito é a multiplicidade de pontos de vista e 
temas através dos quais o Direito é analisado. Uma revista que se pretende 
internacional tem o dever de abrir horizontes para temas, abordagens e enfo-
ques os mais diversos e, através deste espaço, colaborar com um melhor 
diálogo acadêmico.  

Resultado de um trabalho criterioso de seleção, este volume que agora 
se apresenta destina-se a todos aqueles que pretendem pensar o Direito, ir 
além da sua aplicação quotidiana, mas sem deixar de lado o aspecto prático, 
tão característico das ciências. 
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Resumo: O presente artigo apresenta um estudo da prestação de serviços sociais bási-
cos do Poder Público pelo setor sem fins lucrativos como política neoliberal que im-
pede o desenvolvimento nacional. De início, aborda a Constituição Econômica e o Es-
tado Social e em seguida mostra o crescimento vertiginoso do setor sem fins lucrati-
vos e das parcerias – voltadas à prestação de serviços públicos essenciais – firmadas 
entre o setor sem fins lucrativos e o Poder Público no Brasil nos últimos anos. Identi-
fica o caminho da política pública brasileira para uma direção contrária ao desenvol-
vimento e expõe essa interligação e involução, além de abordar a administração buro-
crática, sua eficiência e a implementação desse modelo no Brasil. Ao final, defende o 
fortalecimento do Estado Social, por meio da prestação de serviços públicos sociais 
básicos diretamente pelo Poder Público como medida necessária a se alcançar o de-
senvolvimento. O estudo utiliza o método dedutivo com base em pesquisa bibliográfi-
ca e documental, tendo como referencial teórico a teoria da burocratização de Max 
Weber, o conceito de desenvolvimento como liberdade de Amartya Sen e a obra do fi-
lósofo André Barata, responsável pela introdução do Estado Social como instrumento 
frente à austeridade e garantia para sair da crise. 

 
1  Promotora de Justiça do Estado de Minas Gerais. Mestranda em Direito Público pela Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais. 
2  Doutor e Mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor da 

Graduação e do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Mi-
nas Gerais. Ex-Diretor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
Ex-Diretor da Escola de Contas e Capacitação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Ex- 
-Presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo. 



Luciana Kellen Santos Pereira Guedes / Edimur Ferreira de Faria 

Revista Internacional Consinter de Direito, nº IX, 2º semestre de 2019 298 

Palavras-chave: Reforma do Estado. Política Pública Neoliberal. Terceiro Setor. 
Direitos Sociais. Estado Social. Desenvolvimento. 
Abstract: The paper presents a study on the realization of basic social services of the 
public power by the non-profit sector as a neoliberal policy that impede the national 
development. It begins by addressing the Economic Constitution and the Welfare 
State, and continues to show the rapid growth of the non-profit sector and the 
partnerships – focused on providing essential public services – established between 
the non-profit sector and the Public Power in Brazil in recent years. It identifies the 
path of Brazilian public policy towards a direction contrary to development and 
exposes this interconnection and involution, besides addressing bureaucratic 
administration, its efficiency and the implementation of this model in Brazil. In the 
end, it is advocated the realization of basic social public services directly by the 
Government as a necessary measure to achieve development. The study was done 
using the deductive method from bibliographical and documentary research, having as 
theoretical reference the theory of bureaucratization of Max Weber and the work of 
the philosopher André Barata, responsible for introducing the Welfare State as an 
instrument against austerity and guarantee to get out of the crisis. 
Keywords: Reform of the State. Neoliberal Public Policy. Third Sector. Social 
Rights. Welfare State. Development. 

1  INTRODUÇÃO 

Este artigo é um estudo da relação estabelecida entre o Poder Público e o se-
tor sem fins lucrativos ligado à realização de serviços públicos, cujo objetivo é mos-
trar que a transferência de serviços sociais básicos (saúde e educação) a entidades 
não estatais fragiliza o Estado Social e que política dessa natureza caminha em sen-
tido oposto à concretização da Constituição de 1988 e ao desenvolvimento do país. 
Para tanto, aborda: a ordem social constitucional de 1988 e o Estado Social como 
instrumento do desenvolvimento; o crescimento vertiginoso das organizações sociais 
e das parcerias firmadas com o poder público a partir da década de 90 do século XX; 
a administração burocrática, sua eficiência e a implementação desse modelo no 
Brasil; as relações do poder público com o setor sem fins lucrativos, a legislação 
brasileira correlata e a natureza dessa política. 

Face ao novo modelo organizacional de Estado instituído no país com a in-
trodução da reforma gerencial do Estado brasileiro, iniciada pelo Ministério da Ad-
ministração Federal e Reforma do Estado (MARE), que existiu entre 1995 e 1998, a 
subsidiariedade na prestação de serviços sociais por entidades do setor sem fins 
lucrativos foi substituída pela prioridade. A partir de então, iniciou-se a redução do 
aparelho do Estado. A política pública implementada prega a substituição da admi-
nistração burocrática pela administração gerencial e está amparada em dois pilares: 
na desconfiança do serviço público burocrático e na eficiência do serviço realizado 
por entidades privadas do setor sem fins lucrativos. 

A estrutura do trabalho se articula em torno do seguinte problema: a desburo-
cratização dos serviços sociais básicos (saúde e educação) por meio da transferência 
dessas atividades de titularidade do Poder Público para o setor sem fins lucrativos é 
medida necessária para buscar a eficiência no serviço público, além de ser uma polí-
tica voltada ao desenvolvimento adequada para sair da crise, e conforma-se ao Esta-
do Social, configuração assumida pelo Estado brasileiro na Constituição Federal de 
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1988? Formulam-se como hipótese primeira: a administração burocrática é capaz de 
prestar serviços públicos eficientes; segunda, a política de desburocratização não 
está voltada ao desenvolvimento; terceira, a política de desburocratização dos servi-
ços de saúde e de educação fragiliza o Estado Social; quarta, a desburocratização do 
serviço público em áreas sensíveis à população não é uma política adequada para 
sair da crise; quinta, a desburocratização do serviço público atende interesses outros 
que não se conformam com os estabelecidos na ordem social de 1988. 

Adotou-se a vertente jurídico-sociológica, porque foram analisados o Direito 
e as relações contraditórias que ele mantém com o campo sociopolítico e econômico. 
A legislação analisada – uma vez contrastada com os conceitos de burocracia e de 
desenvolvimento, aliados à instrumentalidade do Estado Social para sair da crise e 
somados ao crescimento vertiginoso do setor sem fins lucrativos no Brasil – revela a 
natureza da política pública implementada e a direção tomada pelo Estado brasileiro. 
O método de trabalho é o dedutivo, e a investigação do tipo jurídico-descritivo reali-
zada foi eminentemente teórica, baseada na doutrina e na legislação, tendo como 
referencial teórico a teoria da burocracia de Max Weber, o conceito de desenvolvi-
mento como liberdade de Amartya Sen e a introdução do Estado Social como ins-
trumento frente à austeridade e garantia para sair da crise de André Barata. 

2  A ORDEM SOCIAL CONSTITUCIONAL DE 1988, O 
DESENVOLVIMENTO E O ESTADO SOCIAL 
A Constituição de 1988, em seu art. 6º, estabeleceu como direitos sociais a 

educação, a saúde e a previdência social. Para tanto, incumbiu ao Poder Público a 
prestação de serviços de saúde, educação, previdência social e assistência social 
(CF, arts. 194, 196, 201, 203, 205), visando à redução das desigualdades sociais e 
regionais, à promoção do bem-estar de todos e à construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária (CF, art. 3º, I, III e IV). 

A ordem social tem como primado o trabalho e como objetivos o bem-estar e 
a justiça social e compreende, dentre outros, a educação e a seguridade social, dos 
quais advêm os serviços de saúde, previdência e assistência social. São princípios da 
seguridade social: a universalidade da cobertura e do atendimento; a igualdade ou 
equivalência de benefícios; a unidade de organização pelo Poder Público; e a solida-
riedade financeira (CF, arts. 194, parágrafo único, incs. I, II; 195, caput). São princí-
pios da educação: a igualdade de condições para acesso e permanência na escola; a 
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino; a gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais; a valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da 
lei, planos de carreira; a gestão democrática do ensino, nos termos da lei; a garantia 
do padrão de qualidade; e o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públi-
cos em educação (CF, art. 206, incs. I a VIII). 

A realização dos direitos sociais é dever do Estado brasileiro estabelecido na 
Constituição. O desenvolvimento constitui objetivo do Estado brasileiro (CF, art. 3º, 
II) e, para alcançá-lo, é necessário que o Estado promova serviços sociais, tais como 
saúde, educação, segurança protetora e proteção social. Esses serviços são primordiais 
para um país alcançar o desenvolvimento, porque capacitam as pessoas e proporcio-
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nam oportunidades. É essencial que eles sejam prestados pelo Estado, uma vez que 
recaem sobre áreas sensíveis, foram garantidos à população e retratam o compromis-
so constitucional do Estado brasileiro de implementar o Estado Social. 

A finalidade do desenvolvimento é expandir as liberdades substantivas e in-
crementar a qualidade de vida da população e tem como instrumento as disposições 
econômicas, sociais e os direitos civis (SEN, 2017). A elevação do PIB, o aumento 
da renda das pessoas, a modernização social e o avanço tecnológico contribuem para 
o desenvolvimento, mas ele não pode ser mensurado tendo como base esses fatores, 
porque a riqueza e os outros elementos são apenas meios para alcançar o bem-estar. 
É evidente que tais fatores são importantes, mas não podem ser considerados como a 
finalidade do desenvolvimento.  

O crescimento econômico aliado aos dispositivos sociais (serviços de saúde e 
de educação), direitos civis e liberdade política são essenciais e necessários para 
atingir o desenvolvimento (SEN, 2017). O êxito de uma sociedade está visceralmen-
te relacionado com o bem-estar social, porque se concretiza com o aumento da qua-
lidade de vida e expansão das liberdades substantivas da população. Serviços públi-
cos de saúde e de educação são fundamentais porque capacitam as pessoas e propor-
cionam oportunidades. Portanto, dispositivos sociais (serviços de saúde e educação) 
são armas do Estado para alcançar o desenvolvimento. 

Um Estado Social, cujo pilar é a proteção das pessoas, importa-se com o in-
divíduo e, portanto, investe na capacitação dele. Como corolário de política dessa 
natureza, tem-se a expansão do horizonte do indivíduo, que, além de se tornar capaz, 
ganha espaço no comércio e na produção. 

O Estado Social deve existir sobretudo em momentos de crise, quando se de-
ve investir ainda mais em dispositivos sociais (saúde, educação, segurança proteto-
ra). Não se pode cortar gastos sociais em momentos de crise, uma vez que nessas 
ocasiões aumentam a necessidade e a importância de o Estado investir em setores 
dessa natureza; as liberdades proporcionadas pelos dispositivos sociais são instru-
mentos e garantias para alcançar o desenvolvimento. Por isso, Barata e Carmo 
(2014, p. 21) afirmam que: “O Estado Social não é gordura, é músculo!” . 

A aparente contradição entre os princípios constantes do art. 170 da Consti-
tuição Federal é observada por Edimur Ferreira de Faria (2015, p. 560): “Alguns 
dispositivos garantem a propriedade e a livre concorrência, portanto, a plena liber-
dade na atividade econômica. Outros, entretanto, exteriorizam a vontade do Estado 
de proteger e de defender as camadas sociais menos favorecidas contra abusos do 
domínio econômico”. Esse suposto paradoxo trata-se, na verdade, de sapiência do 
legislador constituinte, que compreendeu a importância do fortalecimento do merca-
do interno para atingir o desenvolvimento da nação. 

Países pobres ou em desenvolvimento são os que mais necessitam de inves-
timentos estatais em dispositivos sociais. Em Portugal, por exemplo, em momento 
de crise, foi adotado o Estado Social programático, para garantir um futuro digno à 
nação e ao povo, afirmando seu compromisso com a democracia. E foi pela ação 
desse regime que o Estado português se desenvolveu, removendo o atraso social, 
econômico e humano (BARATA; CARMO, 2014). Políticas sociais dessa natureza 
também foram responsáveis pela promoção do “milagre” dos Tigres Asiáticos. 

A concretização do compromisso do Estado brasileiro com os serviços sociais 
é fundamental ao desenvolvimento e lhe é uma missão imposta constitucionalmente. 
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É quimérico o desenvolvimento de um país sem investimentos nas áreas sociais, 
porque estas são essenciais à progressão do ser humano. O indivíduo, que retrata um 
dos elementos de caracterização do Estado (a população), constitui a essência de um 
Estado Democrático. Na Constituição de 1988, a República Federativa do Brasil se 
constituiu em um Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput). Em vista disso 
está a importância dada ao elemento humano no texto constitucional. 

3  O TERCEIRO SETOR E A SUA RELAÇÃO COM O PODER PÚBLICO 

As organizações sociais que compõem o terceiro setor estão presentes no país 
desde o Brasil colônia (FRANCO, 2014). O papel dessas entidades, a fonte de seu 
financiamento, o campo de sua atuação e suas relações com o Estado e com o go-
verno modificaram-se, diversificaram-se e graduaram-se ao longo da história das 
organizações sociais no mundo e no país, e podem ser analisadas no âmbito de qua-
tro dimensões de acordo com o regime político e/ou com o sistema de governo ou 
com a política pública adotada: a primeira, de natureza filantrópica; a segunda, de 
natureza política; a terceira, de natureza cooperativa; a quarta, de natureza econômica 
(ALBUQUERQUE, 2006, p. 22-23). 

As Santas Casas de Misericórdia deram início ao segmento das organizações 
sociais, instalando a primeira em Olinda (PE), em 1539-1545, e, posteriormente, 
expandiram-se para outras cidades do território que viria a se tornar o Estado brasi-
leiro (FRANCO, 2014). Suas ações eram de cunho religioso, caritativo e filantrópi-
co. Com a queda do Império do Brasil, o surgimento do regime republicano em 1889 
e do Estado laico e consequente separação da Igreja e do Estado, as Santas Casas 
tornaram-se as precursoras no setor, constituindo-se em entidades privadas sem fins 
lucrativos (ALBUQUERQUE, 2006, p. 34). A liberdade religiosa garantida na 
Constituição de 1891 proporcionou o surgimento de outras instituições religiosas – 
não católicas: de matrizes protestante, espírita e africana – voltadas ao mesmo cam-
po e forma de atuação, que desenvolveram e também contribuíram para a formata-
ção e estruturação do terceiro setor no país (ALBUQUERQUE, 2006). 

Em um segundo momento, durante o regime militar, surgem, no âmbito da 
sociedade civil, organizações voltadas a se oporem ao regime autoritário da época, 
empenhando-se pela redemocratização do Brasil (ALBUQUERQUE, 2006, p. 23). 
Nas décadas de 60 e 70 do século XX, essas organizações, assim como as existentes 
na América Latina, recebiam financiamento internacional de agências voltadas ao 
desenvolvimento das Organizações das Nações Unidas, as quais, na década seguinte, 
têm suas ações voltadas às iniciativas da África e do Leste Europeu (ALBUQUER-
QUE, 2006, p. 26). Daí a expressiva natureza política dessas organizações frente ao 
poder político dominante na época. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, foi dado às entidades privadas 
sem fins lucrativos um papel cooperativo com o Estado brasileiro, propiciando suas 
participações de forma complementar com o Sistema Único de Saúde (SUS) e das 
escolas públicas. Naquele, suas atuações são legitimadas mediante contrato de direi-
to público ou convênio (CF, art. 199, § 1º); nas escolas públicas, possibilita-se de 
forma subsidiária a atuação das escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
(CF, art. 213). 
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A quarta dimensão do papel das organizações sociais no Brasil foi introduzi-
da com a reforma gerencial do Estado brasileiro, com a publicação do Plano Diretor 
de Reforma de 1995 (ALBUQUERQUE, 2006). Nessa concepção, a Administração 
Pública deixa a postura centralizadora existente no Estado Social, liberando-se da 
prestação de serviços públicos ligados a inúmeras atividades, inclusive de saúde e de 
educação, colocando-as nas mãos de entidades privadas do setor não estatal. As 
entidades privadas sem fins lucrativos passam a agir como longa manus do Poder 
Público. Os serviços públicos essenciais, que compete ao Estado executar, passam a 
ser transferidos para as entidades privadas sem fins lucrativos, nesse momento de-
nominadas organizações sociais. O Estado provedor desloca-se para o Poder Público 
gerencial. Nesse novo modelo de Estado, são tendências as parcerias, fomento, cola-
boração, gestão, desburocratização e Administração Pública gerencial.  

A subsidiariedade outrora existente na prestação de serviços públicos pelo se-
tor beneficente e/ou sem fins lucrativos cessa e, agora, com o novo plano do gover-
no, é tratada como ação prioritária, para dar início à transferência de todos os servi-
ços sociais ao setor sem fins lucrativos, por não serem atividades não exclusivas do 
Poder Público. A Administração burocrática dá lugar à Administração gerencial, que 
está voltada à modificação da estrutura organizacional do aparelho do Estado através 
da criação de novos formatos organizacionais, como as agências executivas, regula-
tórias e as organizações sociais. 

Assim, inicia-se no Brasil o processo de enxugamento do aparelho estatal, da 
fragilização do Estado Social e do fortalecimento do setor não lucrativo promovido 
por política neoliberal. 

3.1  O Crescimento Vertiginoso das Organizações e das Parcerias Firmadas com o 
Poder Público 
A promoção do setor sem fins lucrativos pelo Estado, por meio de migração 

de recursos públicos, surge diante da somatização da crise de Estado, do discurso da 
inviabilidade do Estado em desempenhar eficazmente, de forma direta, os serviços 
sociais assumidos constitucionalmente e do Consenso de Washington, que preconi-
zou que a solução para os problemas dos países desenvolvidos e em desenvolvimen-
to dar-se-ia por meio de fomento ao mercado privado.  

O crescimento vertiginoso do setor não estatal e das parcerias firmadas entre 
as entidades privadas sem fins lucrativos e o Poder Público no Brasil, voltadas à 
prestação de serviços essenciais, podem ser aferidos por levantamento realizado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2017), fundação pública federal 
vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no ano de 
2017. 

Existem 820.455 organizações da sociedade civil no Brasil, distribuídas nas 
cinco regiões do país (IPEA, 2017). A quase totalidade delas possuem natureza 
jurídica de associações privadas, seguidas de organizações religiosas, fundações 
privadas e organizações sociais (IPEA, 2017).  

São milhares de novas parcerias firmadas com o poder público todos os anos, 
sendo que em 2016 foram 16.086 parcerias (IPEA, 2017). As verbas repassadas pelo 
poder público ao terceiro setor superam a cifra de bilhões todos os anos, de acordo 
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com informações colhidas dos Ministérios da Cultura, do Esporte, da Fazenda, da 
Ciência, do Trabalho e do Planejamento, sendo que, no ano de 2013, foram transfe-
ridos efetivamente às organizações o valor de R$ 8.738.240.049,30, para executarem 
serviços públicos (IPEA, 2017). 

Os repasses são para atender setores de direitos básicos do cidadão, com a 
produção de bens e serviços públicos, tais como educação; saúde e serviço social; 
arte, cultura, esporte e recreação; pesquisa e desenvolvimento científico; defesa da 
seguridade social; atividade dos serviços de tecnologia da informação e outros 
(IPEA, 2017). Em 2014, no Brasil, existiam milhares de organizações da sociedade 
civil com títulos ou certificações: 7.124 OSCIPs (Organização da Sociedade Civil de 
Utilidade Pública), 3.894 CEBAS/MDS (Certificação de Entidades Beneficentes de 
Assistência Social/Ministério de Desenvolvimento Social), 377 CEBAS/MS (Certi-
ficação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da Saúde) e 5 CE-
BAS/MEC (Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na área da 
Educação) (IPEA, 2017). No Estado de Minas Gerais, existem 46.045 organizações 
da sociedade civil, segundo levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada no ano de 2017 (IPEA, 2017). 

3.2  Serviços Públicos Essenciais e Úteis 
Serviços públicos são aqueles prestados pela Administração Pública com a 

finalidade de atender aos interesses básicos da coletividade. Edimur Ferreira de 
Faria (2015, p. 385) ensina que os serviços públicos: “[...] podem ser essenciais e, 
portanto, indispensáveis; ou não essenciais, mas úteis à comunidade, denomina-
dos serviços de utilidade pública”. Logo a seguir, continua o autor: “Da primeira 
categoria são os serviços prestados pelo Estado, diretamente, em razão da sua 
importância no contexto social”, exemplificando entre outros o serviço de saúde. 
“Os outros serviços, embora não essenciais, são reconhecidos como úteis ou ne-
cessários à sociedade. Por isso, devem ser prestados pela Administração, direta 
ou indiretamente, ou por terceiros mediante delegação” (FARIA, 2015, p. 385). 
Logo, conclui-se que, entre os serviços essenciais, existem aqueles que são exclu-
sivos (defesa nacional, segurança interna) e não exclusivos do Estado e que, devi-
do à sua natureza de essenciais (saúde e educação), devem ser prestados direta-
mente pelo Poder Público. 

Os serviços públicos podem ser prestados de três formas: diretamente pelo 
Estado; por intermédio de empresas estatais e por intermédio de empresas particula-
res, mediante ajuste próprio (FARIA, 2015, p. 388). Explica o autor que os serviços 
prestados diretamente pelo Estado referem-se aos serviços “tidos como indelegáveis 
[…] e outros que, embora delegáveis, ele prefere executar sem a participação de 
outro ente” (FARIA, 2015, p. 388). Explica também que as entidades que prestam 
serviços por delegação são as entidades de direito público e de direito privado per-
tencentes à Administração Indireta, assim como as empresas particulares que pres-
tam serviços sujeitos ao regime de concessão e permissão (FARIA, 2015). Além 
dessas, o ilustre autor lembra que o terceiro setor, por meio de parceria, colabora 
com o Poder Público na realização de serviços que devem ser prestados pelo Estado 
brasileiro. 
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É fato que os serviços sociais de educação e de saúde não são exclusivos e 
que sua realização é compromisso assumido pelo Estado brasileiro, que tem o dever 
de prestá-los de forma gratuita a toda a população. Muito embora os serviços sociais 
sejam também livres à atuação da iniciativa privada, o Poder Público tem a obriga-
ção de prestá-los, de forma contínua, eficiente e igualitária. O Estado brasileiro 
também se comprometeu a alcançar o desenvolvimento nacional. A expansão dos 
dispositivos sociais (saúde e educação) é instrumento necessário para alcançar o 
desenvolvimento. Somente com a expansão dessas liberdades, o Estado brasileiro 
cumprirá os objetivos assumidos no texto constitucional.  

4  A ADMINISTRAÇÃO BUROCRÁTICA, SUA EFICIÊNCIA E A 
IMPLEMENTAÇÃO DESSE MODELO NO BRASIL 
A despeito das críticas dos reformistas pátrios à burocracia estatal, adotamos 

o conceito de burocracia weberiana, que, opostamente àqueles, caracteriza o serviço 
público como profissionalizado e eficiente, uma vez que formado por profissionais 
especializados, selecionados segundo critérios racionais (WEBER, 1976). As carac-
terísticas que distinguem a organização burocrática de outras organizações, segundo 
Weber (1976), são a formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo daquela, já 
que a organização burocrática se baseia na racionalidade e é delineada por leis. Um 
Estado moderno exige uma burocracia profissionalizada. 

No Brasil, a constituição de estruturas burocráticas foi deflagrada com o Pla-
no de Metas de Juscelino Kubitschek, “dando início ao que se chamou de insula-
mento burocrático, ou seja, uma estratégia para que a burocracia não fosse ‘con-
taminada’ pelas pressões político-partidárias” (SOUZA, 2017, p. xxx). Com a re-
democratização do país advinda da promulgação da Constituição de 1988, o Estado 
brasileiro visava sair da cultura de um populismo paternalista e patrimonialista, em 
que se promove o empreguismo e a manutenção privilegiada de quem exerce o po-
der, mantenedora de seu status quo (FAORO, 2001). Semelhantes críticas também 
foram realizadas por Sérgio Buarque de Holanda (1995), ao tratar das estranhas 
relações dos detentores de poder no Brasil e sua aproximação com o individualismo 
causado pelos favorecimentos pessoais, e por Gilberto Freire (2002) ao trazer a visão 
patriarcalista dos governantes.  

Daí a exigência do texto constitucional de aprovação prévia em concurso pú-
blico de provas ou de provas e títulos para a investidura em cargo ou emprego públi-
co (CF, art. 37, II). Nesse sentido, ao analisar a burocracia do Estado brasileiro e seu 
conteúdo clientelista, afirma Souza (2017, p. xxx): “Essa chave analítica tem hoje 
pouca capacidade explicativa pela predominância dos concursos, tornando a sele-
ção da burocracia pouco permeável à representação de grupos de interesse, parti-
dários ou a relações interpessoais […]”. O concurso público deixou, assim, o servi-
ço público impessoal (não clientelista), profissionalizado, especializado e eficiente. 
Como bem observa Montano (2002, p. 156), a “ineficiência” do Estado alardeada 
pelos reformistas não está relacionada aos serviços públicos profissionalizados, “[...] 
a ineficiência estatal, sua corrupção e até seus déficits fiscais se devem, em grande 
medida, ao uso do Estado para interesses privados do capital [...]” . 

Com efeito, a política estatal implementada no Brasil em 1995, ao permitir a 
absorção de serviços sociais pelo setor sem fins lucrativos, tem como escopo não a 



A Burocratização dos Serviços Públicos Sociais Básicos 

Revista Internacional Consinter de Direito, nº IX, 2º semestre de 2019 305

eficiência dessas atividades, mas, exclusivamente, a redução do aparelho do Estado. 
A administração pública burocrática não é ineficiente como afirmam os reformistas. 
Tanto isso é uma verdade, que a capacidade burocrática restou reforçada com a 
Administração gerencial, ao profissionalizar e especializar determinados setores em 
carreiras, especialmente os que realizam funções típicas de Estado. Como bem lem-
bra Souza (2017), no Brasil foi implementada uma política pública desigual entre os 
serviços que exercem atividade típica de Estado e os que realizam serviços sociais. 
Não obstante o Estado brasileiro tenha se constituído em um Estado Democrático de 
Direito, os serviços sociais básicos não vêm sendo tratados de forma prioritária. 
Serviços de controle e típicos do Estado têm de ser valorizados, porque necessários à 
estrutura organizacional e ao adequado funcionamento do Estado, que desempenha 
funções exclusivas cujos resultados são revertidos à população. Mas semelhante 
tratativa devem receber os serviços públicos de saúde e de educação, porque são 
núcleos do Estado Social e essenciais ao desenvolvimento. 

A absorção de serviços sociais por entidades privadas e a permissão de con-
tratação de pessoal de forma celetista retoma a administração pública clientelista e 
patrimonialista do período pré-Constituição de 1988, face à forma de recrutamento 
de pessoal e de compras com dispensa de licitação, como forma de flexibilizar a 
suposta rigidez burocrática. 

As atividades de saúde e de educação não são apenas serviços públicos que a 
sociedade, por meio do Poder Constituinte de 1988, decidiu prover com os recursos 
dos impostos. São muito além disso. São serviços básicos primordiais à população e 
essenciais ao desenvolvimento, objetivo de todo Estado pobre ou em desenvolvi-
mento como o Estado brasileiro, o qual assumiu esse compromisso no texto consti-
tucional. Os serviços públicos de educação e saúde são instrumentos necessários 
para a concretização da Constituição Econômica e Social de 1988 e, portanto, neces-
sitam ser valorizados como são os serviços típicos de Estado. 

A realização dos serviços públicos de saúde e de educação por entidades pri-
vadas interpostas não está voltada para o interesse público, e a Administração Públi-
ca direta burocrática tem capacidade de provê-los de forma superior, pois a adminis-
tração burocrática é a essência de toda e qualquer entidade, pública ou privada, que 
busca eficiência. Desse ponto, visível está a incoerência de buscar a eficiência com a 
desburocratização dos serviços de saúde e de educação. A máquina estatal pode ser 
reduzida sim, mas em outros setores.  

Assim, os serviços de educação e saúde devem ser formados por profissionais 
especializados, selecionados por critérios racionais-legais para atender de forma 
eficiente à população. A “superioridade da administração burocrática reside no 
papel do conhecimento técnico”, que se tornou indispensável, e para se obter a efici-
ência técnica deve-se buscar “um enorme incremento na importância da burocracia 
profissional” (WEBER, 1976, p. 25).  

A eficiência do provimento de educação e saúde gratuitas à população é ga-
rantida quando o serviço público é prestado diretamente pelo Poder Público, por 
meio de seus órgãos.  
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5  AS RELAÇÕES DO PODER PÚBLICO COM O TERCEIRO SETOR, A 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA CORRELATA E A NATUREZA DESSA 
POLÍTICA 

Em 1995, foi introduzida no Brasil a reforma gerencial do Estado brasileiro, 
com a publicação do Plano Diretor da Reforma, iniciada pelo Ministério da Admi-
nistração Federal e Reforma do Estado (MARE), que existiu entre 1995 e 1998. Sob 
o argumento de melhorar a eficiência dos serviços públicos e aumentar a governabi-
lidade, a reforma tem como objetivo “contribuir para a formação do Brasil de um 
aparelho de Estado forte e eficiente” (BRESSER-PEREIRA, 2019, p. xxx). 

A Reforma da Gestão Pública de 1995 possui três dimensões: uma, instituci-
onal-legal; outra de gestão; e uma terceira cultural, de mudança de mentalidade. A 
dimensão gestão diz respeito a uma maior autonomia e à inserção de novas formas 
de responsabilização dos gestores, “a administração por resultados, a competição 
administrada por excelência, e o controle social – em substituição parcial dos regu-
lamentos rígidos, da supervisão e da auditoria, que caracterizam a administração 
burocrática” (BRESSER-PEREIRA, 2019, p. xxx). Mas esta análise recairá, basi-
camente, nas dimensões institucional-legal e cultural, a fim de mostrar o caminho da 
política brasileira para uma direção contrária ao desenvolvimento e à realização dos 
direitos sociais plasmados no texto constitucional de 1988.  

A dimensão institucional-legal da Reforma Gerencial do Estado brasileiro de 
1995 está “voltada à descentralização da estrutura organizacional do aparelho do 
Estado através da criação de novos formatos organizacionais, como as agências 
executivas, regulatórias, e as organizações sociais [...]”, enquanto a dimensão cul-
tural, de mudança de mentalidade, visa “passar da desconfiança generalizada que 
caracteriza a administração burocrática para uma confiança maior, ainda que limita-
da, própria da administração gerencial” (BRESSER-PEREIRA, 2019, p. xxx). O 
exercício de serviços sociais essenciais ao desenvolvimento e sensíveis à sociedade 
(saúde e educação) por entidades privadas do setor sem fins lucrativos (organizações 
sociais) e a exaltação da eficiência desse serviço, em detrimento do serviço prestado 
pelos órgãos do próprio Estado, mostram, na verdade, que esse projeto político está 
estruturado e fundamentado nas premissas de uma política econômica neoliberal, 
porque promove o enxugamento do aparelho de Estado em áreas sensíveis da socie-
dade, com objetivo de reduzir gastos sociais, para atender interesses outros que não 
os da ordem social. 

Nos termos da Reforma, o Estado deve executar diretamente apenas os servi-
ços que lhe são exclusivos, que são aqueles que “envolvem o emprego do poder de 
Estado, ou que apliquem os recursos do Estado” (BRESSER-PEREIRA, 2019, p. 
xxx). Todas as demais atividades, e aí estão, principalmente, incluídos os serviços 
sensíveis à população (saúde e educação), devem ser executadas por entidades pri-
vadas, e não por órgãos no âmbito da organização do Estado. A partir daí, começa a 
valorização e o crescimento vertiginoso do terceiro setor no país, com atividades do 
Poder Público sendo executadas por entidades privadas sem fins lucrativos, que 
recebem recursos públicos para prestar serviços essenciais (saúde e educação).  

Essas atividades começam a ser desempenhadas, em um primeiro momento, 
pelas organizações sociais, cujas diretrizes e critérios para qualificação foram esta-
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belecidos pelo Programa Nacional de Publicização, ordenado no sistema jurídico 
pela Lei 9.637/1998. O Programa Nacional de Publicização tem como objetivo asse-
gurar a absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da 
União, que prestam, entre outras, atividades de ensino e de educação, por organiza-
ções sociais. Não obstante seja denominado Programa Nacional de Publicização, 
nota-se que o projeto é desestatizante, porque reduz o tamanho do aparelhamento do 
Estado, retirando serviços do âmbito da organização estatal e passando-os às pessoas 
jurídicas de direito privado. O órgão ou entidade pública é substituído por entidade 
privada sem fins lucrativos. Face à sua natureza de serviços públicos essenciais 
(saúde e educação) e não exclusivos do Estado, essas atividades são entregues, por 
absorção ou transferência, a pessoas privadas alheias ao quadro organizacional do 
Estado. A absorção e a execução dos serviços públicos por entidade privada do setor 
sem fins lucrativos dão-se mediante transferência de recursos públicos, sob a égide 
do contrato de gestão, que é sucedido pela extinção dos cargos ou entidades que 
anteriormente as prestavam. Por isso, pode-se dizer que o que acontece é a privatiza-
ção de serviços sociais. 

Na mesma linha, é editada a Lei 9.790/1999, que institui a qualificação de 
pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos como Organizações da Socie-
dade Civil de Interesse Público, e o termo de parceria. Por meio do termo de parceria 
firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público é estabelecido o vínculo de cooperação entre as 
partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público, entre elas: 
promoção gratuita de saúde e de educação (art. 3º, incs. III e IV). Mais uma lei é 
inserida no sistema jurídico brasileiro permitindo a realização de serviços públicos 
de saúde e de educação por entidade privada, cujo vínculo jurídico com o Poder 
Público agora é estabelecido por termo de parceria. 

Antes, porém, os reformadores pátrios obtiveram êxito em ver promulgada a 
Emenda Constitucional 19/1998, que introduziu no âmbito da Administração Públi-
ca o princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) e expandiu a competência privativa 
da União para legislar privativamente sobre normas gerais de licitação e contratação 
(CF, art. 22, XXII), além de acabar com o regime jurídico único para os profissio-
nais de ensino (CF, art. 206, V).  

Questionada no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do marco 
legal das Organizações Sociais e o disposto no art. 24, XXIV, da Lei 8.666/1993 – 
ADIN 1.923/DF, de Relatoria do Min. Ayres Britto –, o Supremo, por votação majo-
ritária proferida no plenário, julgou parcialmente procedente a ação, dando interpre-
tação, conforme a Constituição, às normas que dispensam licitação em celebração de 
contratos de gestão firmados entre o Poder Público e as organizações sociais para a 
prestação de serviços públicos de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tec-
nológico, proteção e preservação ao meio ambiente, cultura e saúde (BRASIL, 
2015). Teve como voto condutor o proferido pelo Min. Luiz Fux, que afirmou que a 
atuação dessas entidades não viola a Constituição de 1988. Segundo o Ministro, a 
figura do contrato de gestão “configura hipótese de credenciamento, no qual não 
incide a licitação pela própria natureza jurídica do ato, que não é contrato, e pela 
inexistência de qualquer competição, já que todos os interessados podem alcançar o 
mesmo objetivo, de modo includente, e não excludente (BRASIL, 2015). Foi ressal-
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tado pela Corte que as atividades objeto dos diplomas legais questionados possuíam 
titularidade compartilhada entre o Poder Público e a sociedade e, portanto, não sen-
do exclusivas do Poder Público, podem ser executadas pelo particular independen-
temente de qualquer ato negocial de delegação pelo Poder Público. 

É verdade que as atividades de saúde e educação são serviços compartilhados 
que podem ser prestados tanto pelo Poder Público quanto pela iniciativa privada, 
porque ambos possuem titularidade sobre o serviço, ou seja, os serviços de saúde e 
de educação não são atividades exclusivas do Poder Público. A iniciativa privada 
compreende o mercado, que presta suas atividades por meio de pessoas jurídicas de 
direito privado, que são: as associações, as sociedades, as fundações, as organiza-
ções religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade 
limitada (CC, art. 44). Isso não está sendo contestado, o ponto é outro.  

Quando o particular exerce as atividades de saúde e educação não está exer-
cendo serviço público, porque o faz exercendo direito próprio, por possuir também 
titularidade sobre essas atividades. Ao exercer tais atividades, o particular não reali-
za ato negocial ou de colaboração algum com o Poder Público – não se trata de de-
legação de serviços privativos, nem muito menos acordos de colaboração com o 
Poder Público – porque essas atividades, de fato, estão abertas à iniciativa privada, 
as quais qualquer cidadão pode explorar sob as regras da livre concorrência. Questão 
bem diferente é o serviço gratuito de educação e de saúde, incumbência do Poder 
Público, porque, nesses casos, os usuários não têm liberdade de atendimento, estan-
do vinculados aos serviços de uma entidade privada do setor sem fins lucrativos, 
financiada pelo Poder Público.  

No julgamento da ADIn 1.923, enfatizou-se também que a realização do ser-
viço público pelas organizações sociais não se trata de renúncia de deveres estatais 
de agir (BRASIL, 2015). Quanto a essa assertiva é necessário fazer uma considera-
ção. É verdade que o Estado continua prestando as atividades de saúde e de educa-
ção, ainda que de forma interposta, mas não é possível afirmar que assim agindo o 
faz para atender melhor ao interesse social. Definitivamente não. O interesse é outro. 
A política de Estado reformista iniciada em 1995 está inclinada a atender interesses 
não voltados à ordem social, porque visa à redução do Estado em áreas sensíveis à 
população e áreas básicas essenciais ao desenvolvimento. 

A Reforma da Gestão Pública de 1995 continua em andamento em todo o 
Brasil com o objetivo de tornar a Administração Pública gerencial. Nacionalmente 
ainda veio a aprovação da Lei 13.019/2014, que institui um novo marco legal das 
organizações civis, denominando as entidades privadas parceiras do Poder Público 
como Organizações da Sociedade Civil. Estabeleceu o regime jurídico das parcerias 
voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, estabelecidas 
por entes estatais e respectivas entidades da Administração indireta prestadoras de 
serviço público, e suas subsidiárias, com organizações da sociedade civil, em regime 
de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público. Definiu 
também diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação, que 
estão associadas aos seguintes instrumentos jurídicos: termos de colaboração, termos 
de fomento e acordos de cooperação. 

Importante ressaltar que a Lei 13.204/2015, que alterou a Lei 13.019/2014, 
muito embora tenha negado a aplicação de suas disposições legais aos convênios e 



A Burocratização dos Serviços Públicos Sociais Básicos 

Revista Internacional Consinter de Direito, nº IX, 2º semestre de 2019 309

contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do 
§ 1o do art. 199 da Constituição Federal, não só continuou permitindo a absorção da 
execução dos serviços de saúde e de educação por organizações civis, como também 
flexibilizou as regras da parceria entre o Poder Público e as Organizações da Socieda-
de Civil. A Lei 13.204/2015 revogou todo o inc. VII do art. 24 da Lei 13.019/2014, 
que, ao tratar do chamamento público, determinava a exigência de requisitos objeti-
vos previamente estabelecidos e constituídos pela Organização da Sociedade Civil, 
como tempo mínimo de existência e de cadastro (três anos), experiência prévia e 
capacidade técnica e operacional para desenvolver as atividades e cumprir as metas 
estabelecidas. Da mesma forma, revoga integralmente o art. 25 desse aludido diplo-
ma legal, que tratava das exigências para se permitir a atuação em rede para a exe-
cução de iniciativas agregadoras de pequenos projetos, por duas ou mais Organiza-
ções da Sociedade Civil. 

Agora, não mais sob o argumento de buscar a eficiência no serviço público, 
mas sim de democratização do serviço público, abriram-se as portas para que qual-
quer entidade privada sem fim lucrativo – não obstante a ausência de experiência ou 
de um mínimo temporal de existência, ainda que tenha se constituído tão somente 
para esse fim – prestasse serviços tão essenciais ao Estado Democrático e ao desen-
volvimento. O curioso é que, com o serviço público de assistência jurídica, a política 
do Estado movimentou-se de forma oposta. Não permitiu que esse serviço fosse 
prestado por entidade do terceiro setor. O serviço de assistência jurídica foi estatiza-
do, ampliado e profissionalizado, mesmo não se tratando de atividade típica de Esta-
do e não tendo a importância que possuem os serviços de saúde e de educação para 
alcançar o desenvolvimento e concretizar a Constituição Econômica de 1988. 

A Reforma da Gestão Pública de 1995 no Brasil é chamada de segunda gran-
de Reforma do Estado Moderno. Esse movimento teve início, menos de dez anos 
antes, na Inglaterra, Austrália e Nova Zelândia. Essa “reforma gerencial do Estado 
deve ser compreendida no âmbito de duas grandes forças que moldaram a socieda-
de contemporânea no século XX”: a globalização, com a abertura dos mercados para 
a competição capitalista; e a democracia social, que teve início na segunda metade 
do século XX, principalmente na Europa, conforme assinala Bresser-Pereira (2011, 
p. xxx). Segundo Bresser-Pereira (2011, p. xxx), os serviços sociais “exigiram que a 
administração pública fosse mais do que simplesmente efetiva, fosse também efici-
ente, ou, em outras palavras, que fosse mais do que uma administração pública 
burocrática: fosse uma administração pública gerencial”. 

A primeira grande reforma do Estado Moderno, chamada de reforma burocrá-
tica, ocorreu na Europa no século XIX, desenrolando “no quadro de um Estado 
liberal que se limitava a garantir os direitos civis ou as liberdades individuais, que 
deixara de ser absoluto, passara a garantir os direitos civis, mas continuava essen-
cialmente autoritário porque negava aos pobres o direito universal ao voto” 
(BRESSER-PEREIRA, 2011, p. xxx). A ascensão do Estado Social – quando o 
Estado passou a garantir também os direitos sociais (educação, saúde, previdência, 
assistência social) e com isso obrigou-se, consequentemente, a criar serviços públi-
cos nessas áreas – aconteceu entre as duas grandes reformas do Estado Moderno, no 
período pós-1a Guerra Mundial. A reforma administrativa gerencial veio marcar o 
fim do Estado Social. 
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Com efeito, prega a eficiência e critica a administração burocrática, valendo- 
-se ainda do combate aos elementos patrimonialistas e clientelistas, para velar o 
escopo neoliberal da política implementada, que enxuga a estrutura organizacional 
do Estado. Busca o reaparelhamento e a racionalização do serviço público. A refor-
ma da Gestão Pública de 1995 apresenta rígidos controles de política fiscal e de 
controles de gastos. Os reformistas pregam a redução do Estado Social e o aumento 
da governança do Estado, que é definida como o aumento “da sua capacidade de 
tornar efetivas as decisões do governo, através do ajuste fiscal que devolve autono-
mia financeira do Estado, da reforma administrativa rumo à administração pública 
gerencial (ao invés de burocracia) [...]” (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 60). São 
medidas, portanto, voltadas a uma política neoliberal e não ao fortalecimento do 
Estado Social e ao alcance do desenvolvimento do Estado brasileiro.  

Outro ponto indicativo da natureza neoliberal dessa política está no cumpri-
mento de metas e resultados pelos dirigentes. Essas metas e resultados não mensu-
ram êxito nos diagnósticos e tratamentos de doenças tratáveis, ou incremento da 
qualidade dos serviços. As metas estão relacionadas à quantidade de procedimentos, 
de atendimentos, de usuários do sistema. 

A ausência de autonomia dos profissionais de saúde e de educação e a inexis-
tência de incentivos à prestação de serviços de qualidade, aliada à ausência de estabili-
dade, depõem também contra o serviço público prestado pelo setor sem fins lucrativos. 
A estruturação dos serviços em carreira é importante e necessária em uma administra-
ção burocrática, em que os salários devem dar-se de forma graduada segundo a hierar-
quia, o cargo e sua responsabilidade (WEBER, 1976, p. 20). A autonomia dos profis-
sionais de saúde e de educação é importante porque a ausência dela os coloca nas 
mãos de dirigentes, os quais, não raras vezes, desgarram-se do âmbito de competência 
legal. Sobre a dominação na estrutura do quadro administrativo, já advertia Weber 
(1976). Sem autonomia não é factível que esses profissionais oporiam-se a decisões de 
natureza neoliberal impostas pela direção. Limitar-se-iam a cumprir as diretrizes da 
entidade empregadora, ainda que contrárias ao interesse público.  

Outra questão não menos relevante a destacar diz respeito à ausência de li-
berdade de escolha do usuário do sistema público – ao contrário do que se dá nos 
serviços prestados pela iniciativa privada, em que o cidadão tem essa liberdade –, 
aliado ao fato de os profissionais e/ou diretores de entidade do setor sem fins lucra-
tivos, muitas vezes, não entenderem sequer a relação existente entre cidadão e Poder 
Público, dos direitos do cidadão, ou das funções do Estado, por serem geralmente 
administradores. Confiança se tem do setor público não de entidade privada inter-
posta quando na prestação de serviço público, seja quando seu vínculo é instituído 
por contrato de gestão, termo de parceria, termo de fomento, termo de colaboração, 
seja por acordo de cooperação. Portanto, a busca de eficiência e confiança na reali-
zação de serviço público por interposta pessoa (entidade privada) é álibi. 

6  A NECESSIDADE DE ATUAÇÃO ESTATAL DIRETA NOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS BÁSICOS ESSENCIAIS PARA ALCANÇAR O 
DESENVOLVIMENTO 
A atuação direta do Estado no domínio social no tocante aos serviços básicos 

sensíveis à população (saúde e educação) é necessária para a concretização da Cons-
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tituição Econômica e Social de 1988. Não é crível que serviço público (atendimento 
gratuito) possa ser prestado de forma mais eficiente por entidade privada interposta 
do que diretamente pelo próprio Poder Público. Estados que implementam políticas 
públicas voltadas ao desenvolvimento e à consolidação do Estado Social não entre-
gam a execução dos serviços sociais básicos a entidades privadas, porque os disposi-
tivos sociais (saúde e educação) são serviços essenciais ao desenvolvimento (SEN, 
2017) e compromisso fundamental assumido pelo Estado brasileiro. Face à sua natu-
reza, esses serviços devem ser priorizados e prestados diretamente pelo Estado. 

O reaparelhamento do Estado iniciado no Brasil em 1995 deixa a população à 
mercê de profissionais contratados por entidades privadas sem fins lucrativos. Com 
isso, os profissionais da área de educação e saúde perdem autonomia de decisão – 
face ao vínculo precário de trabalho: celetista ou prestador de serviço –, uma vez que 
subordinados a dirigentes que, não raras vezes, só entendem de administração de 
empresas e nada de serviço público, da relação existente entre Administração Públi-
ca e cidadão ou dos direitos do cidadão e das funções de um Estado Democrático de 
Direito. Esse é outro ponto indicativo da natureza neoliberal dessa política. 

Isso mostra que esses serviços não vêm sendo tratados com prioridade, não 
obstante a essencialidade dos serviços de educação e de saúde, e o fato de ser o 
desenvolvimento um compromisso do Estado brasileiro. A Reforma da Gestão Pú-
blica de 1995 tem como primado a execução de serviços sociais por entidades priva-
das do setor sem fins lucrativos, mas ninguém pode tratar melhor os interesses pú-
blicos e sociais do que o próprio Estado, porque a eficiência se obtém do serviço 
burocratizado. Assim, a Reforma gerencial atinge, de forma negativa, os direitos 
sociais básicos, que são tratados como se relevância não tivessem. 

A retirada dos serviços sociais do Estado e sua transferência ao setor sem fins 
lucrativos é uma política que atende, por razões diferentes, tanto ao segmento libe-
ral, quanto aos segmentos de intenção progressista, da nova esquerda, dos pós- 
-marxistas. Estes, porque “entendem o Estado como instrumento de classe para a 
manutenção da hegemonia e do status quo […]” (MONTANO, 2002, p. 155). Fe-
cham os olhos para as funções sociais assumidas pelo Estado Social e também para a 
expansão e modificação da composição da estrutura organizacional estatal, como 
uma necessidade para atender “demandas populares, verdadeiras conquistas históri-
cas das classes trabalhadoras”, por ser a questão do Estado a questão central do 
processo revolucionário (MONTANO, 2002, p. 155).  

Já os liberais intencionam, sob a lógica da eficiência, a redução de custos e 
maximização dos lucros. O setor sem fins lucrativos não é uma alternativa à lógica 
do capital, porque está, na verdade, integrado ao sistema, sendo funcional à nova 
estratégia hegemônica do capital (MONTANO, 2002, p. 157). O projeto político do 
neoliberalismo é absolutamente diferente, porque não procura combater o Estado 
absolutista, como fizera no passado quando enfrentou o regime monárquico. O que 
ele visa é minimizar “o Estado ampliado, democrático, onde o trabalhador tem (e 
pode aumentar) seus representantes, a organização que garante tanto a proprieda-
de privada quanto as leis trabalhistas, o Estado que responde a algumas demandas 
populares [...]” (MONTANO, 2002, p. 156). Ambos os segmentos, assim, estão 
alheios às necessidades básicas da população, à implementação de políticas públicas 
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voltadas ao desenvolvimento e à concretização da Constituição Econômica e Social 
de 1988. 

Portanto, o fortalecimento da burocracia estatal organizada em carreiras de 
Estado para os serviços públicos sociais, essenciais ao desenvolvimento (saúde e 
educação), e valorização de seu trabalho técnico são medidas necessárias do Estado 
brasileiro para a consecução de seus objetivos. Esses serviços são essenciais, porque 
capacitam a população, dando-lhe autonomia e oportunidades econômicas. Somente 
por meio da capacitação das pessoas, da expansão de suas liberdades e, consequen-
temente, de suas oportunidades é possível reduzir as desigualdades sociais e desen-
volver o Estado brasileiro. Para tanto é necessário retornar os serviços de saúde e de 
educação para o modelo burocrático, porque somente a Administração Pública está 
voltada a atender o interesse público. Assim, caem por terra a base propulsora da 
reforma, a eficiência e a confiabilidade. 

7  CONCLUSÃO 

O modelo administrativo burocrático, ao contrário da refutação dos reformis-
tas pátrios, é eficiente para executar serviços públicos, porque profissionalizado, 
composto de servidores especializados e selecionados por critérios racionais. A 
Constituição de 1988, ao instituir a necessidade de concursos públicos para o provi-
mento de cargos e empregos públicos, tornou o serviço público profissionalizado, 
especializado, impessoal (não clientelista) e eficiente. Um estado moderno exige 
uma burocracia profissionalizada, o que foi concretizado no Brasil pós-Constituição 
de 1988 nos setores que exercem função típica de Estado, por meio de carreiras. A 
“ineficiência” do Estado não está relacionada aos serviços públicos prestados dire-
tamente pelo Poder Público, mas sim ao uso do Estado para operar na lógica do 
capital, conforme bem observou Montano (2002). 

Os serviços sociais básicos (educação e saúde), núcleo do Estado Social e es-
senciais ao desenvolvimento, desde a reforma do Estado brasileiro iniciada em 1995, 
não vem sendo tratados com prioridade. Como lembrado por Souza (2017), não 
receberam a mesma tratativa e relevância com a Reforma do Aparelho Organizacio-
nal do Estado, que teve início em 1995. Muito pelo contrário. As legislações que 
sobrevieram – Lei 9.637/1998, Lei 9.790/1999, Lei 13.019/2014 e Lei 13.204/2015 
– no decorrer dessas décadas sobre a execução desses serviços públicos trataram de 
expurgá-los do aparelho organizacional do Estado, transferindo-os ao setor sem fins 
lucrativos. Daí o crescimento vertiginoso de organizações sociais que prestam servi-
ços sociais mediante incentivo do Estado.  

Nessas últimas duas décadas, a política econômica iniciada em 1995 não foi 
alterada, em que pesem as mudanças de governo. A retirada dos serviços sociais do 
Estado e sua transferência ao setor sem fins lucrativos é uma política que atende, por 
razões diferentes, tanto ao segmento liberal, quanto aos segmentos de “intenção 
progressista”, da “nova esquerda”, dos pós-marxistas (MONTANO, 2002). O pri-
meiro, por ser estratégia velada voltada à lógica do capital. O segundo porque, ao 
fechar os olhos para os serviços sociais incorporados ao Estado, só enxergam o Es-
tado como instrumento de dominação direcionado à manutenção da hegemonia e do 
status quo (MONTANO, 2002). Assim, ambos os segmentos estão alheios às neces-
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sidades básicas da população, à implementação de políticas públicas voltadas ao 
desenvolvimento, ao fortalecimento do Estado Social e à concretização da Constitui-
ção Econômica e Social de 1988. 

Com efeito, políticas públicas voltadas à transferência de serviços públicos 
sociais ao setor sem fins lucrativos não têm o propósito de reformar o Estado Social 
para deixar os serviços sociais mais eficientes e mais confiáveis, mas sim cortar 
áreas básicas e sensíveis à população, seja para favorecer o escopo neoliberal, seja 
para atender à causa que vislumbra o Estado como dominador. Política econômica 
que reduz o aparelho organizacional de Estado exatamente nas áreas sensíveis à 
população – serviços de saúde e de educação – conforma-se com interesses outros 
não compatíveis com a realização dos direitos sociais previstos na Constituição 
Federal de 1988, além de implicar na fragilização do Estado Social.  

Desse modo, a reforma brasileira, chamada de segunda grande reforma do 
Estado moderno, iniciada no Brasil em 1995, é na verdade uma política econômica 
neoliberal e constitui bloqueio institucional à concretização dos direitos sociais 
plasmados no texto constitucional de 1988. Tem como escopo promover o enxuga-
mento do aparelho organizacional do Estado, com o objetivo de reduzir gastos 
sociais. A absorção por entidades privadas do setor não estatal das atividades de-
sempenhadas por órgãos ou entidades estatais, com a adoção do modelo de adminis-
tração gerencial em substituição à administração burocrática, denota esse cenário, 
que se confronta com os interesses da população e inviabiliza o Estado Social.  

O objetivo do Estado brasileiro é alcançar o desenvolvimento nacional e seu 
compromisso é atingir o desenvolvimento, conforme estabelecido no art. 3o, inc. II, 
da Constituição de 1988. Serviços públicos de saúde e de educação são serviços 
sensíveis à população e básicos essenciais ao desenvolvimento. Mais do que isso, 
serviços públicos sociais básicos (saúde e educação) são armas de que se devem 
valer os Estados pobres ou em desenvolvimento. São exatamente tais estados que 
devem aumentar seus gastos em serviços públicos de saúde e de educação, porque 
são estes que capacitam as pessoas, expandindo as liberdades delas e aumentando 
suas oportunidades econômicas. Serviços públicos de saúde e de educação são ins-
trumentos necessários ao Estado que têm como objetivo promover o desenvolvimen-
to. É, principalmente, em momentos de crise que se deve investir no Estado Social, 
já que crise econômica se enfrenta com o fortalecimento do Estado Social, com a 
ampliação de investimentos em serviços sociais essenciais. 

Portanto, as atividades de saúde e de educação, pela essencialidade de seus 
serviços à população e ao desenvolvimento, aliadas aos propósitos do Estado brasi-
leiro, devem ser incorporadas ao modelo burocrático. Confiabilidade e eficiência se 
têm do serviço prestado diretamente pelo Poder Público, porque está absolutamente 
voltado a atender ao interesse público. Ninguém pode defender melhor o interesse 
público do que o próprio Poder Público. É necessário, portanto, retomar os serviços 
públicos básicos (saúde e educação) para o âmbito organizacional do Estado, face à 
eficiência do modelo burocrático, à essencialidade desses serviços públicos que 
constituem meios para alcançar o desenvolvimento e que fortalecem o Estado Soci-
al, e à instrumentalidade do Estado Social como medida para superar crises econô-
micas. 
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