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RESUMO — Este artigo faz um breve're- 

trospect© das condigoes sbcio-economicas 

e da situagao das criangas no Brasil, entre 

1960 e 1980, recorrendo a informagoes 

referentes a todo o pafs e concentrando-se 

nas polfticas de 1964 a 1973. Examlna 

tambem acontecimentos mais recentes que 

levaram a crise atual, assim como seu im- 

pacto social sobre o desemprego, o consu- 

me de alimentos, os pregos, e gastos so- 

ciais do governo. Os possfveis efeitos da 

crise no bem-estar das criangas, no Estado 

de Sao Paulo, sao detalhadamente exami- 

nados. Finalmente, o artigo estuda a polf- 

O autor pertence ao Depto. de Economia da 
FEA-USP/SP. Tradugao de William Wright. Revi- 
sSo tdcnica de Leda Paulani. 

{ *) Este artigo 6 um resumo de um relatdrio 
escrito a pedido do UNICEF e conclufdo 
a 15 de junho de 1983. A versao integral 
pode ser solicitada ao autor. Nela, hS 
agradecimentos h ajuda de diversas pes- 
soas e instituigoes que ofereceram orien- 
tagao e informagoes. Agradecimentos es- 
peciais sao feitos a Roberto lunes, assis- 

tica governamental de assistencia aos po- 

bres e vulner^veis, em geral, e as criangas 

em particular. 

1. I ntrodugao 

Quando a economia brasileira entrou 

na d£cada de oitenta, desiocou-se dos 

anos de desenvolvimento sem precedentes, 

do infcio da decada de setenta, para uma 

grave recessao que se iniciou em 1981 e 

ainda nao terminou. Neste perfodo, houve 

tente de pesquisa, que fez a maior parte 
dos contatos de campo; a Marcelo Biarv 
coni, por sua assistencia no processamen- 
to de dados; e ao Dr. Alberto Carvalho 
da Silva, da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Sao Paulo, que, no infcio 
do projeto, fez diversas sugestdes uteis e 
abriu as portas de pessoas que amavel- 
mente receberam um economista preocu- 
pado em discutir a recessao e descobrir 
os efeitos que ela estava causando nas 
criangas. As opinigoes expresses neste ar- 
tigo sao as do autor e nao necessariamen- 
te as do UNICEF. 
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uma queda na taxa de crescimento anual 

do RIB que, em m§dia, foi de 11,4% em 

1970-73, 7,1% em 1974-80 e 0,3% negati- 

ve em 1981-82(1). Nestes ultimos do is 

anos, com uma taxa de crescimento popu- 

lacional ainda acima de 2%, o RIB per 

capita, pela primeira vez desde 1953, so- 

freu uma queda. As perspectivas para o 

futuro prdximo permanecem sombrias, e a 
maior parte das an^lises predizem novas 

quedas do RIB per capita 

Estima-se que, no Brasil, para que a 

oferta de empregos se mantenha equilibra- 

da com o crescimento populacional, 6 ne- 

cesscirio uma taxa mfnima de crescimento 

anual do RIB de 7%(2). Ror mais prec5- 

rias que sejam as pressuposigdes que sus- 

tentam esta estimativa, ^ evidente que o 

pafs entrou em uma fase na qual a expan- 

sao de empregos estci sendo embaragada 

pelo crescimento lento e ate mesmo nega- 

tive da economia. Sob estas condigdes, a 

oferta de empregos estci diminuindo com 

a atual recessao e pode-se esperar, tam- 

b^m, piores taxas de desemprego e suberrl- 

prego, no futuro proximo. 

Isto ocorre em um pafs que, apesar de 

uma alta taxa m6dia de crescimento, des- 

de a Segunda Grande Guerra, em relagao 

ao mundo industrializado e outros pafses 

desenvolvidos, nao foi capaz de minorar 

as graves condigdes de miseria que ainda 

afligem uma grande parte de sua popula- 

gao. Tendo alcangado um RIB per capita. 

estimado em US$ 2300, em 1980, o Bra- 

sil e considerado como um pai's de renda 

media pelos padrdes internacionais. Con- 

tudo, tamb6m 6, frequentemente, citado 

como um exemplo de estrutura sdcio-eco- 

ndmica extremamente desequilibrada. Em 

termos do bem-estar das criangas brasilei- 

(1) Veja Tabelas 1 e 2 para informagdes adi- 
cionais sobre as taxas de crescimento do 
RIB assim como fontes de informagao. 

(2) Furtado (1982) sugere uma taxa de 7%. 
A estimativa de Bonelli (1983) 6 ainda 
mais alta: 7,7%. 

ras, que 6 o enfoque deste trabalho, esta 

estrutura se expressa atrav6s de altas taxas 

de mortalidade infantil, e de baixos pa- 

drdes de nutrigao, saude e instrugao, con- 

centrados nas classes de renda mais baixa, 

que localizam-se nao s6 nas regides empo- 
brecidas do pafs como tamb6m em dreas 

problematicas das regides ricas. 

No passado, quando a maioria da po- 

pulagao trabalhava no setor agrfcoia e vi- 

via nas dreas rurais, o impact© social das 

crises econdmicas era mascarado por estar 

disperse em um grande numero de peque- 

nas cidades ou disseminado nas cireas ru- 

rais. Nestas ultimas, a possibiiidade de se 

poder recorrer a agricultura de subsisten- 

cia funcionava como um mecanismo 

amortecedor que minorava o impacto da 

crise. As pequenas cidades tinham e ainda 

tern seus prdprios meios, por mais predi- 

rios que sejam, de enfrentar crises. A doa- 

gao de esmolas ^ mais cbmum na tradigao 

delas, assim como o apoio da Sociedade 

de Sao Vicente de Paula e outras institui- 

goes ligadas a rede de assistencia social da 

Igreja. Deve-se notar que a populagao era 

muito menor do que os 125 milhoes 

atuais (70 milhoes em 1960, 93 milhoes 

em 1970) e que a proporgao da popula- 

gao em ^reas urbanas aumentou de 45,2% 
para 67,7% de 1960 a 1980(3). Sob estas 

condigoes, o potencial para que os proble- 

mas sociais de grande escala fossem visf- 

veis eram bem menor hci 50 anos atrcis, ou 

mesmo ha duas ou tres decadas passadas, 

do que e hoje em dia. 

A piora das condigoes econdmicas 

atuais nao tern seu impacto encoberto ou 

minorado da mesma maneira. Na atual 

crise economica, este impacto tern sido 
mais rigoroso nas regides muito industria- 

lizadas, densamente povoadas e urbaniza- 

das do pafs. Estas regides cresceram muito 

(3) Os dados demogr^ficos sao da Fundagao 
Institute Brasileiro de Geografia e Esta- 
tfstica (FIBGE). A Tabela 2 cont^m ou- 
tros dados sobre a populagao. 
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rapidamente sem um desenvolvimento si- 

multaneo de meios para enfrentar proble- 

mas sociais que surgem nestes diferentes 

ambientes. Por exemplo, a inexistencia de 

mecanismos de transferencias de renda pa- 

ra as pessoas afetadas (p.ex. seguro desem- 

prego) significa uma maior deteriorapao 

das condigoes de vida do pobre quando 

estci desempregado. 

A atual recessao ocorreu, alem do 

mais, junto a persistente miseria e as taxas 

de crescimento insatisfatbrias dos ultimos 

anos da decada de setenta, fazendo com 

que graves problemas socio-economicos fi- 

cassem ainda piores. Neste context©, este 

artigo tenta colocar a seguinte questao: 

algum indfcio de que a crise atual 

esteja tendo -um impacto adicional no 

bem-estar das criangas brasileiras, tornan- 

do mais grave o quadro insatisfatbrio que 

havia sido diagnosticado no passado? 

Nbs nos concentraremos em manifesta- 

gbes colhidas no Estado de Scfo Paulo. A 

atual crise econbmica segue-se a polftica 

do governo federal de combater o endivi- 

damento externo e os problemas do ba- 

lango de pagamentos gerando um "supera- 

vit" na balanga comercial. Isto 6 feito 

restringindo-se a demanda interna, de mo- 

do que o impacto que isto exerce na 

produgao industrial e notadamente forte 

dada sua relativamente elevada elastici- 

dade-renda. Assim, uma produgao indus- 

trial reduzida leva a uma diminuigao das 

oportunidades de emprego nas cireas urba- 

nas. Sendo a regiao mais urbanizada e 

industrializada do pa is, o Estado de Sao 

Paulo foi, desta forma, especialmente atin- 

gido de maneira negativa pela crise. 

Com uma populagao de 25 milhoes, 

dos quais 13 milhoes estao concentrados 

na cirea da Grande Sao Paulo que circunda 

sua capital, conforme o recenseamento de 

1980, e o estado brasileiro mais rico e 

populoso(4). Contudo, sua estrutura de- 

(4) A FIBGE 6 o Departamento de Recensea- 
mento do Brasil. 

mogrcifica ainda e jovem — o mesmo re- 

censeamento mostra que 33% da popula- 

gao tern menos de quinze anos de idade. 

Alem do mais, apesar de rico, o Estado de 

Sao Paulo nao est^ livre de problemas de 

miseria como fica evidente pela presenga 

de vcirias favelas que podem ser encontra- 

das em suas areas urbanas. Por center 

uma grande proporgao de famflias pobres 

com seus filhos, ser especialmente atingi- 

do pela crise e ter fontes de informagao 

relativamente fartas, o Estado de Sao Pau- 

lo serve, portanto, como um estudo ade- 

quado de caso, com base no qua I tentare- 

mos responder a questao anteriormente 

colocada. 

2. Principals Mudangas do 

Perfodo 1960-80: As Poh'ticas 

de 1964-73 

Esta segao apresenta dados que repre- 

sentam, de maneira resumida, tendencias e 

transformagoes importantes da estrutura 

sbcio-econbmica brasileira, de 1960 a 

1980. No que diz respeito ao crescimento 

economico, pode-se ver na Tabela 1 que 

estas duas decadas foram, claramente, um 

pen'odo de melhorias e modernizagoes, se- 

gundo padrbes convencionais. O PIB per 

capita, a industrializagao e a urbanizagao 

avangaram com grande velocidade. O novo 

padrao de produgao tambem encontrou 

expressao nas exportagbes com um grande 

volume de manufaturados. 

O crescimento economico, contudo, 

nao ocorreu no mesmo ritmo. Os primei- 

ros dois anos da decada de sessenta foram 

o fim de um pen'odo de r^pido crescimen- 

to da atividade econbmica que se iniciou 

em 1954 e se caracterizou por impressio- 

nantes taxas anuais de crescimento que 

foram de 7,7%, em media, de 1954 a 

1961. Em 1962 e 1963, a economia per- 

deu seu impulse e o ritmo de expansao 

caiu bruscamente para uma media de 

3,4% e o pai's enfrentou uma crise polfti- 

ca que culminou no golpe militar de 

1964. O golpe trouxe um governo autori- 

tario que so agora, aparentemente, estci 
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TABELA 1 

BRASIL - POPULAgAO E INDICADORES ECONOMICOS, 1960-80 

Item 1960 1980 

Populapifa (milhao) 70,1 119,1 
Taxa mddia anual de crescimento {%) (*) 2,9 2,5 
Porcentagem em ^reas urbanas 45,2 67,7 
Porcentagem de idade 0-15 42,7 37.4 
Porcentagem de idade 65 e mais 2,7 4,3 
Porcentagem de forpa de trabalho 

no setor manufatureiro 8,6 15,7 
na agricultura e minera<pao 54,0 29,9 

Indicadores Econ6micos 
PIB (US$ bilhao) 66,8 274,3 

per capita (USS ano) 951,9 2302,6 
Importapao (US$ milhao) 1293 22.955 
Exportapao (US$ milhao) 1269 20.132 
Manufaturados como porcentagem de exportapao 3 39 
Taxa mfedia anual de inflagao (%) (*) 44,5 42,8 

( # ) Estas taxas se referem, respectivamente, a 1961-70 e 1971-80. 

Fontes: Fundagao Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica (FIBGE) (populapao); Fundapao 
GetGlio Vargas (indicadores econ6micos) 

tendendo para um sistema politico menos 

limitado. 

Taxas de crescimento baixas continua- 

ram a ocorrer ate 1968 quando a econo- 

mia entrou nos anos do "milagre" que 

duraram ate 1973. Desde entao, a econo- 

mia ingressou numa fase de agravamento 

dos problemas que levaram a recessao 

atual. Deixaremos, para a proxima sepao, 

o exame desta ultima fase, concentrando- 

nos aqui nas polfticas que foram seguidas, 

de 1964 a 1973. 

Durante esses anos o governo seguiu 

uma polftica economica que enfatizou no- 

vos avangos na substituigao de produtos 

importados, diversificapao e aumento das 

exportagoes, ampliagifo de poupanga for- 

gada e voluntciria, expansao dos investi- 

mentos publicos e incentivos a acumula- 

gifo do capital privado. Junto com a esta- 

bilidade polftica interna e as condigoes 

economicas favor^veis, do ponto de vista 

internacional, esta polftica criou um am- 

biente extremamente favor^vel para o 

crescimento economico que alcangou fndi- 

ces recordes no perfodo 1968-73. Para os 

governantes do pafs, estas taxas serviram 

para legitimar uma epoca de opressao po- 

lftica e violagao dos direitos humanos. 

Alem da crftica dirigida contra o corn- 

portamento politico do governo, as polfti- 

cas de 1964 a 1973 foram consideradas 

como negatives em seus aspectos sociais. 

Houve realizagoes sociais, muitas das quais 

de reconhecido m6rito e que podem ser 

comprovadas por alguns dos numeros da 

Tabela 2. Mas, em minha opiniao, a polfti- 

ca social do governo caracterizou-se por 

grandes desvantagens e, aqui, examinarei 

quatro delas, passando de uma avaliagao ge- 

ral para aspectos mais especfficos. 

Primeiro, houve, sem duvida nenhuma, 

uma enfase excessiva no crescimento pelo 

crescimento em si mesmo. Atualmente, s6 

seus defensores mais ferrenhos nao reco- 

nhecem que o governo teria agido de me- 

Ihor forma se tivesse moderado sua polftica 

de crescimento com um maior interesse pe- 

las suas implicagoes sociais. 0 agravamento 

do desequilfbrio na distribuigao de renda, 

como estci expresso nos dados da Tabela 2, 

revela que o pobre foi persistentemente fi- 
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cando cada vez mais afastado do rico. A 

a(?ao governamental, nest^ perfodo, estava 

concentrada na promopao do crescimento 

economico e a polftica social foi negligen- 

ciada a ponto de, na atual discussao sobre o 

papel do Estado, haver mais referencias a 

um "Estado Empresarial" do que a um 

"Estado de Bem-Estar SociaT'lb). Sob estas 

condigoes, e difTcil ignorar que muito mais 

poderia ter sido feito para melhorar as con- 

digoes de vida do pobre, em uma epoca em 

que a economia passava por um perfodo de 

rcipido crescimento. 

Segundo, esta visSb global e corroborada 

quando se analisam os aspectos das estrutu- 

rasgovernamentaisde impostos edispendios. 

Apos 1964, ambos sofreram mudangas ou 

reformas que poderiam te-los transforma- 

dos em instrumentos de redistribuigao de 

renda ou de alocagao mais eficiente de 

transferencias governamentais. Contudo, 

ancilises existentes mostram que a estrutura 

de impostos e dispendios governamentais, 

no Brasil, permanece essencialmente regres- 

siva^). 

Terceiro, a expansao de dispendios e 

programas na cirea da Educagao, Previden- 

cia Social, Saude Publica e Bem-Estar So- 

cial enfatizou quantidade e negligenciou 

qualidade, eficiencia, eficacia e equidade. 

Por exemplo, a Tabela 2 revela que o 

Cndice de crescimento de matrfculas esco- 

lares de educagao prim^ria foi menor do 

que as de grau superior e que a expansao 

se concentrou em educagao universit^ria. 

Sabe-se muito bem, no Brasil, que a maior 

parte desta expansao ocorreu em faculda- 

des particulares onde, em grande parte, a 

educagao e considerada como uma ativida- 

de lucrative como qualquer outro negbcio. 

Para os estudantes significa simplesmente 

(5) Veja, por exemplo, Von Doellinger 

(1983). 

(6) A estrutura tribut^ria foi analisada por 
Eris e colaboradores (1983) e o aspecto 
dos dispendios por Oliveira e colaborado- 
res (1979). 

comparecer a escola e responder a pergun- 

tas sobre aulas dadas por professores que 

nao almejam uma carreira academica e 

que sobrevivem lecionando em tres ou 

quatro "escolas superiores" em uma ativi- 

dade que 6 chamada de "ensino-taxi" 

Outro exemplo em que realizagoes 

quantitativas tern suas desvantagens, desta 

vez em termos de eficacia e eficiencia, 

encontra-se na Irea da Saude Publica. 

Aqui, o impressionante aumento desses 
gastos como parcela do PIB, como se 

pode ver na Tabela 2, foi acompanhado 

por uma mudanga radical nas caracterfsti 

cas estruturais proporcionadas pela Saude 

Publica. A antiga estrutura dependia do 

orgamento fiscal e se concentrava em pro 

gramas preventives de Saude Publica co- 

mo os de controle de molestias infeccio- 

sas. O novo sistema cresceu sob a prote- 

gao do Sistema Nacional de Previdencia e 
Assistencia Social (SINPAS). Centrou-se 

na medicina curativa e na assistencia privi- 

legiada por hospitais particulares, deixan- 

do os hospitais publicos com capacidade 

ociosa. Alem do mais, em ambos os casos, 

a medicina curativa de alta tecnologia era 

fornecida para um numero limitado de 

pacientes. A opiniao de que o governo 

ainda estci despendendo dinheiro demais 

em Saude Publica dificulta a expanscfo de 

um sistema preventive que poderia ter um 

alcancejmaior avaliado em milhoes de pes- 

soas que, atualmente, recebem uma assis- 

tencia inadequada ou nao recebem ne- 

nhum tipo de assistencia. 

Quarto, como o sistema de previdencia 

social faz parte de um sisffema maior (o 

SINPAS), financiado pela taxa de contri- 

buigefo a previdencia social, muitos beneff- 

cios desse sistema, como salario famflia e 

refeigSes subvencionadas, sao dados ape- 

nas aos trabalhadores urbanos que contri- 

buem com a previdencia. Esta condigao 

de qualificagao exclui assim de seu alcan- 

ce os trabalhadores rurais, as pessoas que 

nao recebem salaries e aquelas que rece- 

bem mas nao sao registradas como empre- 

gados. Dada a estrutura da economia bra- 
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TABELA 2 

BRASIL - INDICADORES RELACIONADOS A SAUDE, EDUCAQAO 
E DISTRIBUigAO DE RENDAS, 1960-80 

Item 1960 1980 

Indicadores relacionados A saOde 
Expectativa de vida ao nascimento (anos) 55 63 
Coeficiente de mortalidade infantil (idade 0-1, por 1000) 118 77 
Coeficiente de mortalidade de crtangas (idade 1-4, por 1000) 19 7 
Populagao por m6dico(*) 2560 1700 
Porcentagem;de moradias com abastecimento de 

^gua e sistema de saneamento(t) 
Agua encanada 24,5 50,9 
Qualquer sistema de saneamento 49,0 75,1 
Rede de esgotos ou fossa septica 23,8 37,4 

Dispendios com saude como porcentagem do 

PIB {=£): 1,0 (1949), 2,5 (1975) 4'0 

Educa^ao 
Numero de matrfculas como porcentagem de grupo etcirio (§) 

Educapao primaria 95 89 
Curso seconderio 11 32 
Curso superior 2 11 

Coeficiente de adultos alfabetizados (15-69) 61 75 

Distribuigao de renda 
Participagao percentual na renda 

1% Mais rico 12 17 
5% Mais ricos 28 38 
50% Mais pobres 17 13 

Renda m6dia mensal (Cr$ lOOOaos pre<pos 
de maio de 1981)(//) 

1% Mais rico 128,7 403,8 
5% Mais ricos 65,7 187,8 
60% Mais pobres 4,2 8,8 

(#) A segunda coluna apresenta dados referentes a 1977 

(t)A segunda coluna apresenta dados referentes a 1978 e exclui a Fronteira rural definida pela fonte 

(^ A segunda coluna apresenta dados referentes a 1981 

(§)A segunda coluna apresenta dados de anos distantes nao mais do que dois anos de 1979 (veja a 
fonte para maiores detalhes) 

(//) O crescimento da renda efetiva do grupo mais pobre ocorreu principalmente durante a d6cada de 
1970, os numeros da segunda coluna superestimam o crescimento real porque os fndices de prego 
subestimam a inflagao. 

Fontes: Banco Mundial, World Development Report 1982 (Relatbrio do Desenvolvimento Mon- 
dial 1982) (indicadores relacionados a saude e matrfculas, exceto dados sobre abastecimento de agua e 
instala^oes sanit^rias e dispendios com saude como porcentagem do PIB); FIBGE (coeficiente de 
adultos alfabetizados e dados brutos de distribuigao de renda; dados sobre abastecimento de 5gua e 
instalagoes sanit^rias segundo a apresentapao de Knight e Moran (1981), p. 35-36); Knight e Moran 
(1981) (dispendios com saude como porcentagem do PIB, 1949 e 1975); Oliveira (1982) (dispendios 
com saude como porcentagem do PIB, 1981). 

446 ESTUDOS ECON6MICOS 



Roberto Macedo 

sileira, as condiipoes de qualificapao tor- 

nam-se regressivas do ponto de vista da 

distribuupao de renda, uma vez que, de 

maneira geral, as caracterfsticas dos mais 

pobres coincidem com as das pessoas ex- 

clufdas das bonlfica<?6es. 

Resumindo: a polftica social do gover- 

no, durante o perfodo entre 1964 e 1973, 
nao conseguiu manter uma estrat^gia de 

crescimento que ao mesmo tempo propor- 

cionasse maiores beneffcios ci populagao. 

Isto e simbolizado pelo agravamento da 

distribuipao de renda e pelas condipSes de 

vida que permanecem insatisfatdrias para 

uma grande parte da populapao. As reali- 

zapoes sociais poderiam ter tido um alcan- 

ce maior se considerapoes sobre qualidade, 

eficiencia e eficcicia, e equidade tivessem 

sido levadas em conta. Agora que o r^pi- 

do crescimento economico foi detido, as 

consequencias da polftica social governa- 

mental, entre 1964 e 1973, serao percebi- 

das a medida que crespam os problemas 

emergentes trazidos pela crise e que terao 

de ser enfrentados por um aparato social 

governamental que estci pouco preparado 

para lidar com as novas realidades de uma 

estrutura sdcio-economica transformada. 

3. A Crise Atual e suas Origens: 

1974-83 

Apesar de ter sido apenas em 1981 que 

um fndice negative de crescimento do RIB 

tornou-se uma realidade no Brasil do pos- 

guerra, a crise que trouxe a atual recessao 

ja estava em formapao ao final de 1973. 

Foi neste ano que o primeiro impact© do 

petrdleo atingiu a economia brasileira, na 

6poca e ainda hoje, extremamente depen- 

dente do petroleo importado. Indices de 

inflapao mais altos e deficits comerciais 

apareceram imediatamanete em 1974. En- 

tretanto, o crescimento s6 foi afetado no 

sentido de que ate o fim dessa decada, o 

pafs nao poderia repetir os altos coeficien- 

tes dos seis anos anteriores. Apesar de 

restringir-se a fndices menores, o cresci- 

mento continou ate 1980. Este foi o re- 

sultado da estrategia adotada pelo governo 

brasileiro para enfrentar o primeiro che- 

que do petrdleo. 

Uma oppao aberta para o governo era 

seguir a "abordagem de ajustamento" isto 

e, deflacionar a economia para gerar um 

super^ivit comercial, ou, ao menos, para 

reduzir o volume do deficit previsto. No 

entanto, nessa epoca {e at6 hoje) a ideia 

de apertar os cintos era estranha para um 

pafs que estava saindo dos anos do "mila- 

gre" Independentemente das convicqoes 

polfticas, hci um sentiment© generalizado 

entre os brassileiros de que nossa terra e o 

"pafs do future" e de que o crescimento 

contfnuo deve ser um objetivo b^sico da 

polftica economica. O governo era parti- 

cularmente aficionado por um desempe 

nho favorcivel no crescimento, pois isso 

era considerado como uma base importan- 

te para a legalidade polftica. Alem disso, 

os mercados internacionais de capitais en- 

contravam-se com muitos petroddlares 

que haviam ido para os pafses da OPEP 

como contrapartida dos deficits acumula- 

dos pelas napoes importadoras de petro- 

leo. Havia sinais da disposipao desses mer- 

cados para emprestar esse dinheiro ao Bra- 

sil e a outras napoes que o necessitassem. 

As taxas reais de juros nos mercados in- 

ternacionais de capital eram baixas e con- 

vidativas. 

O resultado foi que as autoridades bra- 

sileiras preferiram evitar a crise em vez de 

tomarem medidas severas para absorver 

seu impacto. Dessa forma, a direpao segui- 

da baseou-se no crescente endividamento 

externo, nos novos avanqos na substitui- 

(?ao de produtos importados (desta vez na 

area de insumos bcisicos e na do petroleo 
e seus substitutos), nos investimentos em 

projetos dirigidos para a exportapao e 

num maior endividamento do setor publi- 

co. Permitiu-se, tamb6m, que a inflapao 

alcanpasse nfveis mais altos. 

O segundo impacto do petrdleo, em 

1979, agravou ainda mais o crescimento, a 

inflapao e os problemas do balanpo de 

pagamentos, mas, mesmo assim, a reapao 
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imediata das autoridades economicas do 

governo foi uma nova tentativa de contor- 

nar os problemas. Os empr^stimos no ex- 

terior novamente foram encorajados, mas, 

desta vez, o pafs encontrou os banqueiros 

internacionais menos dispostos a virem em 

seu socorro. 0 Brasil comepou, pois, a 

pagar "spreads" muito elevados alem das 

taxas internacionais de juros. Estas ulti- 

mas, alem disso, comeparam a subir, crian- 

do um obstciculo adicional e importante 

para o pagamento do servipo de uma dfvi- 

da externa jci consideravelmente maior. 

Para tornar ainda mais confuso este 

cencirio, o governo adotou, no fim de 

1979 e infcio de 1980, um pacote de 

poUticas que so fizeram agravar os proble- 

mas. O ritmo do reajuste de salaries foi 

acelerado por uma nova lei salarial, as 

taxas reais de juros foram reduzidas e a 

taxa cambial perdeu seu valor real depois 

de uma desvalorizapao realizada em de- 

zembro de 1979. Mil novecentos e oitenta 

foi quase um outro ano de "milagre"; o 

RIB apresentou um crescimento de 7,9%. 

Contudo, o deficit comercial continuava 

grande, aumentando os problemas trazidos 

pelos elevados custos do servipo da dfvida. 

No fim de 1980, o pafs comegou a tentar 

polfticas de ajuste; a crise tornou-se evi- 

dente em 1981. 

Em 1982, a gerencia da dfvida externa 

tornou-se ainda mais complicada pela 

combinapao dos problemas de altas taxas 

de juros, quedas nos prepos dos produtos 

primaries, mau desempenho, em geral, das 

exportapoes e deteriorapao da confianpa 

dos banqueiros internacionais, especiai- 

mente depois que um grupo de pafses 

declarou sua incapacidade de pagar os ju- 

ros e amortizapdes de suas dfvidas e lan- 

pou mao de diversas formas de reescalona- 

mento e renegociapao. A situapao brasilei- 

ra tornou-se crftica depois do pedido de 

ajuda do Mexico, em setembro de 1982. 

Como as eleipdes seriam realizadas em 15 

de novembro desse ano, o governo adiou 

as negociapdes com o FMI e os banquei- 

ros internacionais, a respeito dos proble- 

mas da dfvida, para dezembro. 

A Tabela 3 apresenta dados que resu- 

mem os fatos ocorridos depois de 1973 

mostrando o dramatic© agravamento das 

condipdes economicas brasileiras nos ulti- 

mos dois anos: fndices negatives de varia- 

pao do PIB per capita* inflapao prdxima 

de 100% ao ano e contas externas agrava- 

das que se refletem num enorme d^fict 

em conta corrente, num aumento do endi- 
vidamento e numa relapao Servipo da dfvi- 

da/Exportapao que chega a 0,97 no fim 

de 1982, praticamente exaurindo toda a 

receita das vendas externas no pagamento 

de juros e amortizapdes. 

Em suas negociapdes com o FMI e os 

banqueiros internacionais, o maior com- 

promisso assumido pelo Brasil foi o plane- 

Jamento de um super^vitlcomercial de US 

$ 6 bilhdes, em 1983, apos um resultado 

de apenas US$ 778 milhdes em 1982. 

Para atingir esse objetivo, o Brasil colocou 

em apao um novo pacote de polfticas para 

restringir ainda mais a demanda interna e 

gerar o superavit acordado. Entre as medi- 

das mais importantes estao a nova desva- 

lorizapao do cruzeiro, o corte no reajuste 
do salario mfnimo, a contenp^o do cre- 

dit© e a criapao de um teto para os dis- 

pendios governamentais. A partir de junho 

de 1983, as autoridades brasileiras enfren- 

taram novos problemas na gerencia das 

contas externas pois o FMI estava adiando 

a liberapao de uma das parcelas dos credi- 

tos negociados em fevereiro. Como resul- 

tado, o governo revelou, em 9 de junho 

de 1983, um novo pacote de medidas 

restritivas. Voltaremos, mais tarde, a esta 

questao. Entre os altos funcioneirios gover- 

namentais, empresdrios, comunidade aca- 

demica, e o publico em geral, havia um 

pessimism© generalizado sobre o curso dos 

acontecimentos, sem que ningu^m cons6- 

guisse enxergar, a curto prazo, uma safda 

para a recessao. 

Vamos examinar, agora, o impacto so- 

cial da crise atual. Antes de analisarmos 

os indicadores de seus efeitos sobre as 
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TABELA 3 

BRASIL - CR ESC I MEN TO, INFLAQAO. COM^RCIO EXTERNO E DIVIDA EXTERNA, 1973-82 

RIB - Indice anual de variaqao Inflapao ( * ) 

taxa anual 

Contas Externas em US$ milhao 

Ano Total Per capita Com6rcio transapao corrente 

1973 14,0 11,2 21,2 7 -1688 
1974 9,5 6,8 32,9 -4690 -7122 
1975 5,6 3,0 34,5 -3540 -6700 
1976 9,7 7,0 45,6 -2255 -6017 
1977i 5,4 2,8 42,4 97 -4037 
1978 4,8 2,3 41,1 -1024 -6990 
1979 6,7 4,2 56,8 -2840 -10742 
1980 7,9 5,3 94,7 -2823 -12807 
1981 -1,9 -4,3 108,7 1202 -11734 
1982 1/4 -1.1 95,4 778 -16279 

DIVIDA, RESERVAS, SERVIQO DA DIVIDA EM US$ MILHAO 

Ano Reservas Amortizapoes Juros Total de Export. Relapao DTvida 
jur. e am. Servigo bruta 

dadfvida (t) 
Exportagao 

1973 6416 2063 514 2577 6199 0,42 12.572 
1974 5269 1943 652 2595 7951 0,33 17.166 
1975 4040 2168 1498 3666 8670 0,42 21.171 
1976 6544 3004 1810 4814 10.128 0,48 25.985 
1977 7256 4123 2103 6226 12.120 0,51 32.037 
1978 11.895 5426 2696 8122 12.659 0,64 43.511 
1979 9.689 6527 4186 10.713 15.244 0,70 49.904 
1980 6.913 6689 6311 13.000 20.132 0,65 53.847 
1981 7.507 7496 9161 16.657 23.293 0,72 61.411 
1982 3.994 8179 11.358 19.537 20.175 0,97 69.653 

(# ) Medida pelo deflacionador implfcito da contabilidade nacional 

(t) Refere-se apenas a dfvida registrada no Banco Central. A dlvida nao registrada foi estimada pelo 
Banco Central como sendo de US$ 13,636, no fim de 1982. 

Fonte: Banco Central do Brasil. 

crianpas, faremos aqui um exame geral de 

seus impactos em termos de desemprego, 

pregos e consumo de alimentos, e dispen- 

dios sociais e polfticas governamentais. 

Nao analisaremos os dados sobre renda 

e distribuigSfo de renda. As contas nacio- 

nais, no Brasil, so sao publicadas com 

atraso e fornecem apenas dados anuais. Os 

ultimos numeros referem-se a 1980(7). 
Portanto, nao hi informagoes recentes so- 

bre agregados, como a renda disponfvel, 

em base de curto prazo (p. ex. informa- 

goes trimestrais) que pudessem mostrar 

seu comportamento desde o im'cio da re- 

cessao. As estimativas do RIB per capita 

existem e foram apresentadas na Tabela 3, 

que cobre o perfodo de 1973-82. Pode-se 

notar que houve uma redugao em 1981 e 

1982. 

Quanto i distribuigao do impacto da 

crise, estamos convencidos de que, no to- 

do, i regressive. As pessoas que perdem 

seus empregos estao, em sua maioria na 

metade inferior da distribuigao de renda. 
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Aqueles que possuem ativos financeiros 

estSto concentrados na metade superior e 

est§o se beneficiando das altas taxas reais 

de juros que se seguiram ^ crise. 0 6nus 

dos pre<pos de alimentos, que agora cres- 

cem acima do prego medio, a que logo 

iremos nos referir, tamb^m 6 regressive 

pois a parcela dos orgamentos familiares 

despendida com alimentos diminui com o 

nfvel de renda. Os pobres tamb6m estao 

mais sujeitos a sofrerem com a contragao 

dos dispendios pOblicos em saude e educa 

gao, como mostraremos adiante, nesta se- 

gao. 

a) Desemprego 

Indices regulares sobre o desemprego, 

de base mensal, s6 surgiram no Brasil em 

Janeiro de 1980. Os dados existentes co- 

brem apenas as seis principal's ^reas metro- 

politanas: Sao Paulo e Rio de Janeiro (a 

partir de Janeiro de 1980), Belo Horizonte 

e Porto Alegre (a partir de abril de 1980) 

e Salvador e Recife (a partir de Junho de 

1980). A ancilise dos Indices referentes ao 

perfodo de 1980 a 1983 e complicada 

porque, por volta de abril de 1982, o 

FIBGE, o institute gpwernamental que cal- 

cula os Indices, adotou uma definigao 

mais restrita do desemprego e o resultado 

foi a queda brusca dos numeros das taxas 

de desemprego nesse momento. Alem do 
mais, o FIBGE n£fo reconhece a alteragao 

metodoldgica e as series tern sido publica- 

das sem mencionar-se a mudanga. Outro 

problema e o de que o padrao sazonal das 

series ainda estci pouco claro e elas nao 

sao ajustadas sazonalmente. 

(7) algumas estimativas de renda familiar 
com base em pesquisa de famflias censitci- 
rias realizadas pelo FIBGE. A ultima refe- 
re-se a 1981. Entretanto, essas pesquisas 
apresentam problemas de comparabilida- 
de de um ano com outro. AI6m disso, os 
dados sobre renda sao publicados de ma- 
neira tal que a faixa de renda mais alta 6 
aberta para o limite superior, tornando, 
assim, diflcil a estimativa da renda m6dia. 

Para evitar todos esses problemas, orga- 

nizamos os numeros existentes sobre de- 

semprego de forma a se poder fazer com- 

paragoes entre anos dispostos em pares 

com base em definigoes compatfveis do 

fndice de desemprego e dos meses a que 

eles se referem. Os dados resultantes sao 
apresentados na Tabela 4, onde as linhas 

interrompidas separam os numeros compa- 

tfveis que podem ser comparados em dois 

anos subsequentes. Pode-se notar que, 

com poucas excegoes, os numeros mos- 

tram um aumento no desemprego, nos 

anos entre 1981 e 1983. No caso de Scfo 

Paulo, sobre o qual fixaremos nossa aten- 

gao, o aumento dos Indices de desempre- 

go e especialmente evidente. 

b) Consumo e pregos de alimentos 

No que se refere ao consumo de ali- 

mentos, iremos, primeiro, resumir uma 

ancilise da evolugao do setor agncola em 
anos recentes, feita por Homem de Melo 

(1982), um conhecido economista brasilei- 

ro especialista no setor agrfcola. Ele toma 

os principais componentes da dieta tlpica 

da populagao e mede-os em termos de 

conteudos caloricos e prot^icos. O resulta- 

do final inclui numeros referentes ao con- 

teudo total, dicirio, per capita jda disponi- 

bilidade interna (produgao interna menos 

exportagao mais importagao) de alimen- 

tos. 

Sua ancilise cobre, inicialmente, o pe- 

rfodo entre 1958 e 1979 e mostra que 

tantos os conteudos totais de calorias co- 

mo de protefnas per cap/fa |permaneceram 

estacioncirios desde o meio da decada de 

sessenta em cerca de 2900-3000 calorias e 
em cerca de 75-78 gramas de protefnas, 

di^rias. Referente a anos mais recentes, 

Homem de Melo s6 foi capaz de acompa- 

nhar as alteragoes no oonteudo de protef- 

nas e calorias da produgao do mercado 

interne do grupo de verduras, no perfodo 

de 1977 a 1982. A tendencia estacionclria 

novamente swrge nos dados, confirmando 

assim a opiniao de que ela permeneceu 

desde o meio da decada de sessenta. 
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TABELA 4 

BRASIL - COMPARACOES DE TAXAS DE DESEMPREGO REFERENTES A 
Areas metropolitanasjobo-bs r) 

Ano Rio de Janeiro Sao Paulo Belo Horizonte Porto Alegre Salvador Recife 

1980{ t) 7,53 5,67 7,61 4,55 7,09 6,81 
1981 8,61 7,25 8,67 5,73 8,47 8,55 

1981 (^=) 8,34 7,39 9,90 5,91 8,68 8,30 
1982 9,33 8,31 8,93 6,35 8,38 9,11 

1982 (§) 6,77 5,70 6,83 5,32 5,98 7,91 
1983 6,47 7,20 7,89 7,10 5,61 8,49 

(* ) Definigoes compatfveis sobre o conceito de desemprego e o perfodo de tempo ao qual se refere o 
fndice. 

( t) Compara^oes entre 1980e 1981 sao feitas com base em madias anuais para Rio e Sao Paulo, madias 
de abril-dezembro, para Belo Horizonte e Porto Alegre, e madias junho-dezembro, para Salvador 
e Recife. 

( Comparacoes entre 1981 e 1982 sao baseadas em madias do primeiro trimestre. 

(§) ComparagSes entre 1982 e 1983 sao baseadas em m6dias de abril-junho 

Fonte: FIBGE. 

Ap6s descobrir que a renda per capita 

aumentou ate 1980 e aceitando que a 

elasticidade-renda da demanda para ali- 

mentos e maior que zero, a hipdtese de 

Melo 6 de que se deveria esperar um 

efeito produzido pela demanda nos pre- 

90s. Sua an^lise confirmou esta proposi- 

p5o. O prego relative dos alimentos au- 

mentou com o passar dos anos, nao ape- 

nas em relagao ao Cndice geral dos pregos 

mas, tamb6m, em relagao a alguns indices 

regionais de custo de vida. 

Ap6s 1981, este quadro mudou drasti- 

camente. Com a queda da renda per capi- 

ta boas colheitas, altas taxas de juros que 

desencorajavam estocagens particulares e 

um mercado internacional enfraquecido, o 

prego real dos alimentos caiu, exercendo 

um efeito atenuante nos nOmeros referen- 

tes ao custo de vida. Este cen^rio foi 

mantido at6 o fim de 1982 e o infcio de 

1983, quando as chuvas em excess© no 

sul e a seca do nordeste danificaram di 

versas colheitas e reduziram o fornecimen- 

to. A Tabela 5 mostra as alteragoes em 

diversos Indices de prego cobrindo dois 

perfodos diferentes: o ano terminadolem 

abril de 1982 e o ano terminando em 

abril de 1983. O diferente papel exercido 

pelos pregos de alimentos nesses dois anos 

torna-se evidente diante do fato de que 

suas variagoes sao as ma is baixas no pri- 

meiro ano e as mais elevadas no segundo 

ano. 

No infcio da alta do prego real de 

alimentos, 0 governo foi capaz de conte-lo 

usando seus estoques. No momento, a opi- 

nicfo entre os especialistas, inclusive o Dr. 

Homem de Melo, 6 de que esses estoques 

estao esgotados, assim como os estoques 

particulares, em decorrencia das altas ta- 

xas de juros. Alem do mais, quando ter- 

min^vamos este relat6rio, grande quanti- 

dade de chuva, incomum no outono, cau- 

sou danos as principals colheitas dos prin- 

cipals produtos bcisicos, como arroz e fei- 
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TABELA 5 

VARIAgOES PERCENTUAIS EM DIVERSOS INDICES DE PRECO 

tndice Ano terminado em Ano terminado em 
abril de 1982 abril de 1983 

fndice Geral de Pregos 91,3 117,4 
fndice de Pregos por Atacado 90,4 119,0 

Alimentos (bdsicos) 82,1 138,8 
Produtos agrfcolas 71,8 138,6 
Alimentos (industrializados) 95,0 138,6 

Custa de vida — Rio 94,8 118,3 
Alimentos 84,8 133,3 

Custo de vida — Sao Paulo 85,6 114,9 
Alimentos 75,4 128,9 

Fontes; Conjuntura Econ6mica e FIRE — Fundapao instituto de Pesquisas Econdmicas. 

jao, na reg&o sul. Espera-se portanto que 

os prepos dos alimentos continuem a subir 

no futuro prdximo acima de outros Cndi- 

ces como os apresentados na Tabela 5. 

No que se refere aos alimentos indus- 

trializados, a mesma tabela mostra que 

seus prepos seguem, aproximadamente, o 

mesmo comportamento dos principais 

produtos bcisicos e dos produtos agncolas, 

especialmente no ano findo em abril de 

1983. Ao olharmos os Indices de produ- 

p5o per capital de alimentos pelo setor 

industrial brasileiro, no perfodo entre 

1976 e 1982, observamos que houve uma 

alta destes fndices, nesse perfodo, com o 

fndice de 1982 sendo 108 (1976 = 100), 

mostrando, portanto um quadro ma is en- 

corajador(8). Contudo, neste caso, os da- 

dos nao estao corretos quando se referem 

^s exportagoes e importagSes (e aos esto- 

ques) de modo que este 6 um indicador 

de consume muito grosseiro. Alem do 

que, imagina-se que os mais pobres sao 

tambem mais limitados no acesso aos ali- 

mentos industrializados. 

(8) Indices, mensais e anuais, de produpao do 
setor manufatureiro, no nfvel de dois 
dfgitos da ciassificagao industrial, sao dis- 
ponfveis atravfes da FIBGE. Supomos 
uma taxa anual de crescimento demogrS- 
fico de 2,3% para obter os fndices per 
capita. 

Resumindo: com excegefo, talvez, dos 

alimentos industrializados, a dispo- 

nibilidade de alimentos per capita nao me- 

Ihorou nos ultimos anos. Informagoes 

atualizadas revelam que ela foi reduzida a 

curto prazo devido cis m5s safras, Isso 

provocou pregos de alimentos relativamen- 

te altos, um problema que serci agravado 

pelos cortes em subsfdios ao credit© agrf- 

cola e a produtos especfficos como agucar 

e trigo, que foram anunciados pelo gover- 

no quando est^vamos terminando este re- 

latdrio, em junho de 1983. A queda das 

rendas per capita |e a alta de pregos relati- 

ves podem agravar ainda mais a disponibi- 

lidade de alimentos do ponto de vista do 

consume. 

c) Dispendios sociais governamentais 

Apresentaremos aqui uma breve an^lise 

das recentes tendencias nos dispendios so- 

ciais do governo, nas cireas de saOde e 

educagffo. Colhemos informagoes referen- 

tes ao governo federal, estadual e munici- 

pal atrav6s dos minist6rios ou secretaries. 

Os dados anuais que obtivemos est§o resu- 

midos na Tabela 6, que apresenta os dis- 

p§ndios governamentais em educagao e 

saude como parcelas percentuais dos dis- 

pendios totais e que tamb6m sao expres- 

ses em fndices de valor real, em termos 

globais e per capita. 
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TABELA 6 

DISP^NDIOS GOVERNAMENTAIS COM SAUDE E EDUCAgAO 
FOR NIVEL DE GOVERNO. 1978-820 

Como parcela do dispendio total Indices de dispendios em prepos constantes (1978 = 100) ( t) 

Ano Saude Educagao 
Saude 

Total per capita 
Educapao 

Total per capita 

Governo federal § / /) 
1978 1,9 6,9 
1979 2,0 7,5 
1080 1,5 8,0 
1981 1,6 9,7 
1982 1,7 10,4 

100 
95 
86 
80 
90 

100 
95 
82 
74 
82 

100 
105 
127 
139 
157 

100 
103 
121 
130 
144 

Governo do Estado de Sao Paulo (tt) 
1978 3.6 15,9 
1979 3,6 17,8 
1980 3,3 17,1 
1981 3,6 16,7 
1982 3,3 16,8 

100 
100 
87 
91 
85 

100 
98 
83 
85 
78 

100 
111 
100 
95 
98 

100 
109 
96 
89 
89 

Prefeitura do Municfpio de Sao Paulo (§ ) 1^) 
1978 4,3 7,9 100 
1979 4,8 9,7 106 
1980 5.1 9,4 102 
1981 6,1 9,8 121 
1982 5.5 10,0 108 

100 
103 
97 

113 
99 

100 
117 
104 
106 
109 

100 
114 
99 
99 

100 

{*) Como uma parte do dispendio total e como Indices (1978 = 100), total e p.c. 

(t) Numeros per capita supdem uma taxa de crescimento populacional anual de 2,3%. 

(^ Os fndices sao baseados em dados deflacionados pela fonte. 

(§) Inclui dispdndios com educagao e cultura. 

{//) Os dispendios com saude excluem aqueles feitos pela segao de assistenciaIm6dica do Sistema de 
Bem-Estar e Previdencia Social. 

(TT) Indices de displndiosapds deflapao pelo IndiceGeral dos Pregos {Crit6rio de Disponibilidades I nterna). 

Fontes: Minist6rio do Planejamento — Centre Nacional de Recursos Humanos (dados sobre o governo 
federal); Secretaria da Fazenda do Estado de Sao Paulo (dados sobre o governo estadual); Secretaria da 
Fazenda da Prefeitura de Sao Paulo (dados sobre o governo municipal). 

Pode-se notar que o unico caso de um 

aumento evidente se refere aos dispendios 

em educapao pelo governo federal. Uma 

vez que esta esfera do governo costuma 

gastar em outros estados os impostos cole- 

tados em SSo Paulo, estamos convencidos 

de que este estado nSfo se beneficiou de 

forma signiflcativa desse aumento. AI6m 

do mais, 6 sabido que este aumento se 

deu em grande parte como resultado do 

aumento dos saldrios do corpo docente das 

universidades federals. Portanto, nSfo signi- 

fica um aumento nos servipos fornecidos 

aos pobres. 

A nfvel estadual, os dispendios com 
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educapao reduziram-se em termos per ca- 

pita, enquanto que o governo municipal 

mal os manteve alinhados com o cresci- 

mento populacional. Os dispendios com 

saCide diminufram no nfvel federal e esta- 

dual e apenas o governo municipal mante- 

ve os nfveis per capita do passado. 

Portanto, ficamos com um quadro ge- 

ral de diminuipao ou, no m^ximo, de es- 

tagnaplo dos dispendios governamentais 

com educapao e saCide. A partir disso, 

contudo, nSfo se pode tirar a conclusao de 

que o quadro causou uma redupao nos 

services fornecidos. A maior parte desses 

dispendios sao feitos com salcirios e sua 

estagnapao ou queda h, em grande parte, 

resultado do "achatamento salarial" que, 

em geral, o saicirio dos funcion^rios publi- 

cos sofreu nesses anos. Evidentemente, ce- 

do ou tarde, esta polftica salarial afetar^ a 

qualidade dos services prestados. Quando 

est^vamos terminando este relatdrio, os 

funcion^rios publicos, dos tres nfveis go- 

vernamentais, entravam em greve parcial 

contra os baixos salaries. AI6m do ma is, 

os servipos mais afetados pela greve sao 

aqueles cuja redupao mais problemas cau- 

sa para a comunidade e, portanto, aumen- 

ta o poder de barganha dos grevistas. Com 

base em experiencias, presentes e pas- 

sadas, de greves de funcion^rios publicos 

em Sao Paulo, verifica-se que sua apao se 

faz sentir principalmente em hospitals, 

servipos de saOde em geral e creches e 

centros de assistencia infantil. 

4. Procurando Exemplos Especfficos 

dos Efeitos nas Crianpas 

Seguiremos aqui a taxonomia sugerida 

pelo UNICEF para a apresentapSo de indi- 
cadores. A subsepao (a) cobre indicadores 

"de resultado" das condipoes de saude 

tais como fndice de mortalidade infantil 

(IMI), fndice de 6bitos de crianpas (IOC), 

fndice de baixo peso no nascimento 

(IBPN) e diversos indicadores de inciden- 

cia de enfermidades. Na subsepao (b) 

apresentamos indicadores "de progress©" 

cobrindo problemas como o da freqiiencia 

escolar e da extensifo da vacinap5o contra 

mol6stias infecciosas, indicadores "de 

com portamento" tais como os de delin- 

qiiencia infantil e abandon©, e finalmente 

indicadores "de insumo" relacionados 

com os dispendios governamentais e a dis- 

ponibilidade de moradia e servipos publi- 

cos. 

(a) Indicadores "de resultados" 

(i) IMI e IOC 

No Estado de Slfo Paulo, os I Mis tem 

sido calculados desde o fim do s^culo 

passado. S§fo definidos da maneira conven- 

cional: numero de 6bitos de crianpas com 

menos de um ano de idade por cada mil 

partos de crianpas vivas em um determina- 

do perfodo de tempo. Os dados foram 

colhidos e publicados pela Fundapao SEA- 

DE, o departamento de recenseamento do 

estado. O IMI, de 1896 a 1982, mostra 

uma tendencial firme em direpao a fndices 

menores. Para o estado como um todo 

vao de cerca de 200, em 1896-1902, para 

um pouco abaixo de 50, em 1982. Esta 

tendencia seguiu as melhorias em saude, 

educapao, condipoes de vida e renda per 

capita da populapao, assim como avanpos 

cientfficos no tratamento das doenpas, in- 

clusive vacinapao, junto com o progresso 

no fornecimentol de assistencia m6dica cu- 

rativa e preventive por fontes governamen- 

tais ou particulares. 

Contudo, houve alguns desvios nesta 

tendencia para o decifnio. Uma das que 

chamam a atenpao ocorreu no fim da d4- 

cada de sessenta e persistiu at6 o meio 

dos anos setenta. Ap6s alcanpar uma m6- 

dia de 72,23 entre 1960 e 1968, os fndi- 

ces saltaram para uma m6dia de 85,95 

entre 1969 e 1975.Este aumento do IMI, 

que coincidiu tamb6m com os "anos do 

milagre" pode ser reiacionado com o au- 

mento da migrap§fo das dreas rurais e ou- 

tras regioes brasileiras para as dreas extre- 

mamente urbanizadas do Estado de Sft) 

Paulo, onde a deteriorapao das condipoes 
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TABELA 7 

ESTADO DE SAO PAULO - INDICES DE MORTALIDADE INFANTIL, 1979-82 

Regiao 1979 1980 1981 1982(#) 

Estado 59,28 51,75 50,32 48,53 
Cidade de Sao Paulo 62,49 53,63 54,66 51,98 
Interior do Estado 57,65 50,80 48,11 46,81 
Grande Sao Paulo 64,90 55,86 56,36 53,25 
Literal 53,93 57,34 49,49 48,87 
Vale do Parafba 52,28 45,34 40,21 37,25 
Sorocaba 71,10 67,13 59,55 63,14 
Ribeirao Preto 42,88 35,72 36,67 33,45 
Bauru 54,04 48,63 53,71 52,57 
Sao Jos6 do Rio Preto 48,33 40,93 38,78 35,52 
Araraquara 44,04 39,05 34,09 32,97 
Presidente Prudente 49,61 42, 13 41,72 39,69 
Marflia 59,14 57,12 52,79 52,56 
Campinas 52,37 41,27 37,80 39,72 

(*) inclui janeiro de 1983 

Fonte: Funda<pao SEADE 

de vida (moradias ruins e apinhadas, falta 

de abastecimento adequado de cigua e ins- 

talapoes sanit^rias, entre outros) tornou-se 

generalizada. O investimento publico ficou 

defasado e houve uma deterioragao nos 

servipos de saude prestados pelo governo, 

principalmente em termos de apoes pre- 

ventivas. 

A queda do IMI, dai" em diante, apa- 

rentemente, e o resultado de investi- 

mentos feitos pelo governo na ^rea do 

abastecimento de cigua e instalapoes sani- 

tcirias, especialmente entre 1974 e 1978, 

uma redupao do deficit de moradias, me- 

Ihoria da assistencia ^ saude e programas 

de vacinapao, junto com a redupao da 

migrapcfo e taxas de nascimento mais bai- 

xas entre os grupos mais pobres. Ao dis- 

cutirmos os indicadores "insumo" volta- 

remos a esta questcfo. 

Esta discusscfo da tendencia a longo 

prazo e das recentes flutuapoes no I Ml 

tern o propdsito de apresentar urn argu- 

mento relacionado com o impact© da cri- 

se atual. Em nossa opiniao, o comporta- 

mento do IMI em grande parte, resulta- 

do de fatores que agem com efeitos de 

medio e longo prazo. Os IMI continuaram 

a declinar mesmo depois do ini'cio da re- 

cessao, em 1981, mas isto, provavelmente, 

resulta da continuapao dos efeitos que os 

fizeram declinar deste 1976. Com a per- 

manencia da recesscfo, nao seria pouco 

provcivel que os I Mis voltassem a subir no 

futuro. 

A Tabela 7 apresenta os IMIs referen- 

tes ao pen'odo 1979-82, cobrindo o Esta- 

do de Sao Paulo como um todo, assim 

como a cidade de Sao Paulo, o interior e 

as 11 regioes administrativas do estado. 

Apresentamos apenas as taxas anuais a 

partir de 1979. At6 o ultimo mes, sobre o 

qual pudemos conseguir informap§o (ja- 

neiro de 1983), ncfo encontramos nenhum 

indfcio de que a tendencia para diminuir, 

depois de 1976, tenha sido alterada. 

(ii) IOC 

As relapdes dos IMIs com a pobreza 

agravada pela recessao sobre a desvanta- 

gem do fato de a mortalidade infantil ser, 

em grande parte, o efeito de causas peri- 

natais que podem ser atenuadas pela inter- 

venpao medica especffica. A literatura su- 

ESTUDOS ECONOMICOS 455 



O CASO DE SAO PAULO 

TABELA 8 

ESTADO E CIDADE DE SAO PAULO - NUMERO DE 0BITOS DO GRUPO ETARIO 1-4 
COMO PORCENTAGEM DO NUMERO TOTAL DE 6BITOS, 1975-81 

Ano Estado Capital 

1975 32,64 31,90 
1976 30,28 30,37 
1977 29,55 28,89 
1978 28,36 28,21 
1979 26,38 26.25 
1980 23,78 23,38 
1981 23,63 24.02 

Fonte: Funda<pao SEADE. 

gere que os IOC sao melhores indicadores 

das condigoes socio-economicas, uma vez 

que a mortalldade na faixa do 1 aos 4 

anos costuma ser ma is afetada pela mci-nu- 

trigao e o contato com doenoas que proli- 
feram nos ambientes em que os pobres 

costumam viver: moradia ruim, ^gua con- 

taminada, falta de saneamento e poluipao 

de todos os tipos. 

Nao pudemos encontrar estimativas 

mais recentes do IOC como e definido 

dentro da faixa etiria de 1-4. Como um 

substitute deles, tomamos o numero de 

obitos neste grupo etcirio como uma por- 

centagem do numero total de 6bitos. As 

estimativas referentes ao estado e a capital 

cobrem o perfodo entre 1975 e 1981 e 

sao apresentadas na Tabela 8. Como no 

caso dos I Mis, tambem mostram uma que- 

da qonstante. 

Quanto as principais causas de obito, 

novamente, s6 temos dados ate 1981. A 

Tabela 9 apresenta informapoes sobre a 

causa das mortes dentro do primeiro ano 

de vida e, especificamente, para o grupo 

etcirio de 28 dias-1 ano(9). Apresentamos 

dados de 1950 a 1975, em intervalos de 

cinco anos, e dados anuais de 1979 a 

1981 para o estado como um todo. Alem 

(9) Os casos de mol^stias que aparecem na 
tabela foram selecionados ap6s consulta 
com especialistas na an^lise da relapao 
entre saGde e pobreza. 
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disso, a Tabela 9 cont^m dados referentes 

ao grupo etcirio 1-4, para os anos de 

1970, 1975 e 1979-81. Os dados mais 

antigos servem para mostrar que, apesar 

de em 1981 as autoridades sanit^rias te- 

rem tido sucesso na redupao da percen- 

tagem de 6bitos causados por sarampo, 

uma doenpa que pode ser controlada, a 

porcentagem observada, referente a 1981 

ainda estci acima das baixas taxas da deca- 

da de cinqiienta. Como veremos na sub- 

sepao seguinte, a recente diminuipao dos 

6bitos causados por sarampo pode ser re- 

lacionada com um aumento na taxa de 

vacinapao. 

A mesma tabela tambem mostra, em 

comparapSio com a d^cada de cinqiienta, 

que a porcentagem de 6bitos por mci-nu- 

tripao tern altos nfveis e que um au- 

mento na porcentagem de mortes causada 

por molestias respiratorias, principalmente 

no segundo grupo etcirio, um resultado 

possivelmente causado pelo aumento da 

poluipao. No que se refere § diarr6ia, pa- 

rece que esta doenpa s6 foi efetivamente 

atacada em 1980 e 1981. 

Novamente, 4 importante olharmos o 

grupo et4rio 1-4. Pode-se notar que a en- 

tente (inflamapao intestinal) foi reduzida 

a partir de 1978 mas a m4-nutripao conti- 

nua a provocar um consider4vel numero 

de mortes. 

Como os dados da Tabela 9 sao expres- 

ses como porcentagenst a an4lise sofre 
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TABELA 9 

ESTADO DE SAO PAULO - CAUSAS DE 0BITOS FOR GRUPOS ETARIOS COMO 
PORCENTAGEM DO TOTAL DENTRO DE CADA GRUPO ETARIO, 1950-81 

Grupo et^rio e 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1979 1980 1981 
causa do 6bito 

Menos de 1 ano 
Sarampo 0,30 0,38 0,64 0,74 0,48 0,87 1,20 1,24 0,72 
Ma-nutrigao 3,77 3,22 2,48 7,50 3,97 3,88 5,51 5,03 4,65 
Diarrfeia 23,29 29,42 21,53 12,11 26,0 31,07 20,43 18,66 17,05 
Doenpas 
respiratdrias 11,90 13,05 16,85 19,03 21,04 18,95 17,09 

dias - 1 ano 
Sarampo 0,46 0,35 0,46 0,49 0,37 0,73 2,30 
M^-nutripao 5.04 4,02 3,35 11,92 6,23 5,85 9,62 
Diarr^ia 33,17 41,82 33,42 19,79 39,06 42,73 30,48 
Doenpas 
respiratdrias 14,62 14,63 20,64 23,52 26,27 23,22 30,56 

1 anos 
Enterite 15,06 14,97 9,99 9,21 9,46 
Md-nutripao 5,07 5,33 4,92 5,08 5,43 

Fonte: Fundagao SEADE 

uma desvantagem porque quando uma 

causa perde terrene, as outras aumentam 

suas atuapoes. De qualquer forma, pode- 

mos concluir que, apesar da ancilise de 

mortalidade mostrar menores IMI e IOC, 

as crianpas continuam a morrer em decor- 

rencia de problemas que poderiam ser 

controlados pelo poder publico. Apesar de 

alguns sucessos nesse sentido terem sido 

obtidos nos ultimos anos, ainda muito 

a ser feito. Quanto ao impacto da atual 

recessao, nao se pode dizer, por exemplo, 

que a maior porcentagem de mortes causa- 

das pela m^-nutripao, como se pode obser- 

var na Tabela 9, seja um resultado eviden- 

te da crise. Mas, 6 precise estar atento ao 

fato de que a crise poder^ causar maiores 

privapoes para as famHias pobres por difi- 

cultar o aumento das verbas publicas diri- 

gidas para o controle das doenpas que 

afetam os pobres e seus filhos ou, talvez, 

at6 mesmo por diminuir essas verbas co- 

mo foi indicado na sepao anterior. 

(iii) IBPN 

Os IBPNs sao geralmente calculados to- 

mando-se a porcentagem dos bebes nasci- 

dos vivos e pesando menos de 2,5 kg. 

Encontramos informapoes em dois hospi- 

tals que forneceram dados referentes a 

1980-82, apresentados na Tabela 10. As 

taxas mostradas estao ligeiramente abaixo 

da media internacional de 17%, como foi 

estimada, referindo-se a 1979, pela Orga- 

nizapao Mondial de SaudeCO). Fomos 
informados pelos medicos de que fndices 

acima de 10% sao preocupantes. Pode-se 

ver que os numeros de 1982 estao acima 

dos de 1980, apesar de que, em 1980 e 

1981, houve um movimento oscilatdrio, 

(crescente e depois decrescente), no caso 

da Maternidade Sao Paulo. 

Dados agregados da Fundapao SEADE 

confirmam um quadro em agravamento. 

Eles registram IBPN de dados sobre mor- 

talidade infantil (crianpas com menos de 

um ano de idade), tanto como porcenta- 

gem de todos os casos de mortalidade 

infantil, quanto como porcentagem dos 

(10) Organizagao Mundial de Saude (1981). 
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TABELA 10 

CIDADE DE SAO PAULO - DADOS SOBRE BAIXO PESO AO NASCIMENTO 
DE DO IS HOSPITAIS, 1980-82 

Hospital Porcentagem de crianpas nascidas vivas 
e pesando menos de 2,5 kg. 

1980 1981 1982 

Hospital Sao Paulo 14,51 15,02 15,36 
Maternidade Sao Paulo 14,83 16,12 15,41 

Fontes: Maternidade Sao Paulo e Hospital Sao Paulo 

TABELA 11 

CRIANQAS QUE PESAVAM MENOS DE 2,5 KG. NO NASCIMENTO E QUE MORRERAM 
ANTES DO PRIMEIRO ANIVERSARIO COMO PORCENTAGEM DE TODAS1AS CRIANQAS 

QUE MORRERAM ANTES DE COMPLETAREM UM ANO 
E COMO PORCENTAGEM DAQUELAS CUJO PESO AO NASCER ^ CONHECIDO. 

CAPITAL DO ESTADO E REGlAO DA GRANDE SAO PAULO, 1979-81 

Ano e regiao 

Obitos de criangas que nasceram 
com menos de 2,5 kg antes do 1.° 
aniverscirio como % dos 6bitos 
fatais nessa faixa et£ria 

Idem como % das 
crianpas cujo peso 
ao nascer 6 conhecido 

Estado de Sao Paulo 
1979 17,1 67,9 
1980 18,2 68,2 
1981 19,9 73,3 

Grande S5o Paulo 
1979 19,3 69,3 
1980 21,6 69,6 
1981 22,0 72,3 

Cidade de Sao Paulo 
1979 19,7 73,8 
1980 22,2 73,7 
1981 23,1 74,3 

Fonte: Fundapao SEADE 

casos em que o peso ao nascimento foi 

conhecido pela pessoa que forneceu a in- 

formapao. Os fndices para o Estado de 

SSo Pauto, a capital e a clrea da Grande 

S5o Paulo, sao apresentados na Tabela 11, 

que cobre o perfodo de 1979-81. Hci um 

consistente padrao de aumento dos IBPNs 

neste perfodo. 

Novamente seria muito apressado de 

nossa parte atribuirmos estes dados h re- 

cesscfo atual. Mas encontramos no IBPN 

um outro indicador das condipoes de sau- 

de que deveria ser acompanhado pelas au- 

toridades publicas. Atualmente, ele est£ 

mostrando sinais de um quadro em dete- 

riorapSfo que exige um exame mais deta- 
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lhado. Contudo, na falta do controle por 

essas autoridades, nao haverel conhecimen- 

to da informa<pao, nem inspegao ou toma- 

da de atitude se tal se tornar um proble- 

ma real. 

(iv) Incidencia de enfermidades: os dados 

da FAISA 

A principal dificuldade com os dados 

apresentados nesta sepao, at6 o momento, 

6 o de eles se referirem a informa(poes 

globais e nao abrangerem 1982, o segundo 

ano da recessao. Para o exame da inciden- 

cia de doenpas, conseguimos informagoes 

mais detalhadas e atualizadas que servem 

melhor aos propdsitos deste artigo. 

Esta informa(pao vem de Santo Andre, 

uma das cidades mais importantes do esta- 

do, com uma populapao de 550.000, em 

1981. Localiza-se na regicfo mais industria- 

lizada do estado, a chamada regiao do 

ABC, que abrange as cidades de Santo 

Andre, Sao Bernardo e Sao Caetano. Sen- 

do uma cidade industrial, foi especialmen- 

te atingida pela recessao atual. Alem do 

mais, encontramos ali uma institui<pao que 

fornece assistencia medica para as criangas 

da cidade e que mantem bons registros 

sobre seus pacientes e servigos. Esta insti- 

tuigao 6 a FAISA (Fundagao para a Assis- 

tencia ^ Infancia de Santo Andre). 

Fundada em 1966, a FAISA 6 mantida 

principalmente pelo orgamento municipal 

Tern uma rede de unidades composta por 

um hospital, 20 centres de saude, espalha 

dos pela cidade, e dois centros, para casos 

de emergencia, abertos diariamente duran- 

te 24 horas. Nos foi dito que a Fundagao 

nao sofre, em prinefpio, de nenhuma "res- 

trigao de oferta", isto 6, se fosse exigido, 

poderia aumentar a assistencia dada. Este 

6 um importante ponto de an^lise pois o 

que estamos procurando sao sinais de uma 

demanda crescente para estes servigos co- 

mo resultado da crise. 

AI4m dessa estrutura global, chamou- 

nos a atengao a quantidade de informagao 

detalhada coletada pela FAISA atraves das 

criangas e de suas famflias, e o fato desta 

informagao estar reunida em relatbrios 

mensais de fcicil acesso. Fizemos um am- 

plo uso dessas informagoes, executando 

diversos indicatives mensais de incidencia 

de mol^stias e outros fenomenos revelados 

pelos dados da FAISA, referentes ao pe- 

rfodo 1980-82. 

Apresentaremos aqui apenas alguns 

exemplos do tipo de dados disponfveis e 

um resumo do que eles mostram. A media 

mensal de assistencia total de pacientes de 

ambulatdrio na rede da FAISA mostrou 

os seguintes numeros: 16.267 (1980), 

16.089 (1981) e 17.556 (1982). Portanto, 

houve um aumento brusco em 1982. Este 

aumento 6 compatfvel com o que se po- 

deria esperar dos movimentos crescentes e 

decrescentes da crise. Como 1980 foi um 

bom ano, seus efeitos podem ter perdura- 
do em 1981, e com o impacto da crise, 

consequentemente, surgindo em 1982. 

O aumento de 1982 foi mais acentua- 

do nos servigos de emergencia. Dados co- 

letados dos diagndsticos das criangas aten- 

didas por estes servigos sao apresentados 

na Tabela 12. O atendimento e mostrado 

por grupo etcirio, junto com a porcenta- 

gem dos diagndsticos de diversas molestias 

que sao consideradas como indicativas de 

pobreza e situagoes de penuria. As prd- 

prias porcentagens mostram um quadro 

mesclado e o padrao crescente-decrescente 

estci novamente presente no maior agrega- 

do de molestias relacionadas na Tabela 12 

(linha numero 9). Entretanto, o grande 

aumento de atendimentos significa que o 
numero absolute cresceu em todos os ca- 

sos, em 1982. AI6m disso, nossa atengao e 

chamada pela maior proporgao do grupo 

de 1-4 anos em 1981-82, assim como 

pelos casos onde uma tendencia crescente § 

evidente (m^-nutrigao e anemia). 

Seria interessante checar se o status 

economico das novas famflias que procu- 

raram a FAISA, em 1982, era diferente 

do das famflias tratadas habitualmente. 
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TABELA 12 

CIDADE DE SANTO ANDRE: - DIAGNOSTICO DE MOL^STIAS NOS SERVIQOS 
DE EMERGENCE A DA FAISA, 1980-82 (MADIAS MENSAIS) 

Informagao 1980 1981 1982 

Numero de pacientes 
de ambulatbrioj 7170 7443 8578 

Porcentagem por grupo etirio; 
menos de um mes 2,64 2,08 1,84 
entre 1 e 12 meses 26,68 27,68 26,82 
entre 1 e 4 anos 44,34 46,68 46,25 

Porcentagem de casos de: 
1. Gastroenterocolite 10,15 10,44 9,68 
2. Sarampo 0,52 0,28 0,36 
3. M5-nutri<pao 0,07 0,07 0,10 
4. Kwashiorkor 0,001 0,004 0,004 
5. Anemia 0,21 0,26 0,30 
6. Broncopneumonia 3,22 2,53 3,22 
7, Pneumonia 0,45 0,28 0,25 
8 Marasmo (fraqueza extrema, debilidade) 1 + 2+ 3 + 4 + 5 10,96 11,05 10,44 
9. 8 + 6 14,17 13,57 13,66 
10. Perturbapao do comportamento 

e deficiencia escolar 0,04 0,08 0,08 

Fonte: FAISA 

com um efeito nas porcentagens apresen- 

tadas /ia Tabela 12. A FAISA col he dados 

referentes ao status economico das famC- 

lias, mas eles referem-se apenas as famClias 

que registram seus filhos nos centres de 

saude. O numero de famflias chegou a 

229 (1980h 233 (1981) e 222 (1982). 

Com base no custo de uma dieta bcisica 

que leva em consideraQao as necessidades 

da famflia segundo sua estrutura etciria, a 

FAISA separou os casos de renda exce- 

dente e escassa. A taxa, entre a primeira e 

a segunda, alcanpou 0,34, 0,24 e 0,26 

nesses tres anos, respectivamente. Portan- 

to, houve uma reduQao da proporpao de 

casos de renda excedente de 1980 a 1981, 

mas nenhuma outra alteragcfo importante 

a partir daf, quando o maior aumento de 

atendimentos aconteceu. Outro indicador 

do aumento das dificuldades economicas e 

que os casos de escassez de renda, classifi- 

cados segundo a importancia, mostram 

uma crescente proporgao de escassez total 

de renda. 

A FAISA estima tambem o nfvel nutri- 

cional das crianpas at6 tres meses de idade 

que sao registradas em seus centres de 

saude para atendimento regular. Dados re- 

ferentes a 1981 e 1982 mostram, respecti- 

vamente, 943 e 915 registros. apenas 

uma ligeira alterapao nos resultados dos 

diagnbsticos entre esses dois anos. A por 

centagem de m^-nutripao de primeiro grau 

mudou de 15,5 para 15,8, a de segundo 

grau de 5,1 para 4,9 e a de terceiro grau 

de 0,7 pra 0,8. 

Portanto, a an^lise da informapao co- 

Ihida na FAISA mostra sinais de aumento 

de dificuldades economicas que se refle- 

tem na demanda maior dos servipos pres- 

tados por ela. Nao foi possfvel checar se 

esta demanda maior signified que os servi- 

pos da FAISA estcfo servindo como substi- 

tutes para outros servipos ou se isso foi 

causado diretamente pela crise no sentido 

de que esse atendimento maior foi causa- 

do pelo aumento das necessidades, inde- 

pendente dos efeitos de substituipao. 

De qualquer maneira, o aumento traz 

preocupapoes, como os sinais de agravapao 

dos casos de incidencia de moi^stias. Ape- 

sar do impacto da crise ainda n§o estar 
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muito claro, jci hd indfcios que deveriam 

chamar a atenpao das autoridades p6bli- 

cas. Outra li(p5o aprendida com as infor- 

mapoes da FAISA 6 de que elas Scfo dados 

importantes se qulsermos acompanhar o 

impacto da crise. Sendo atualizados, com- 

preensfveis e detalhados, sao particular- 

mente uteis para este tipo de an^lise. 

(b) Outros indicadores 

(i) indicadores "de progresso" 

Neste caso, os indicadores referem-se a 

frequencia escolar e ao comportamento e 

abrangencia da vacinapao contra doenpas 

infecciosas. Inicialmente observamos os 

numeros da taxa de escolaridade por ida- 

de (matrfculas como porcentagem de gru- 

po etclrio) e taxas de reprovapao escolar 

(alunos que abandonatam seus cursos mais 

taxas de baixo rendimento escolar) no sis- 

tema escolar publico (estadual). Os dados 

disponfveis nao vao a 16m de 1981. As 

taxas de escolaridade de 1970 a 1981, 

retiradas das pesquisas de famflias censit6- 

rias da FIBGE, mostram uma tendencia 

crescente para todos os grupos et6rios, 

exceto o grupo de 7-9 anos. Mesmo neste 

grupo, h6 um crescimento entre 1977 e 

1981, recobrando-se de uma queda ante- 

rior. O mesmo padrao ocorre tanto na re- 

gicfo da Grande Sao Paulo cbmo no estado 
como um todo. 

As taxas de reprovapao, fornecidas pela 

Secretaria da Educapao do Estado, abran- 

gem os primeiros oito anos de escolarida- 

de e foram analisadas com referencia ao 

perfodo 1978-81. Mostram um aumento 

com o passar dos anos, causado principal- 

mente pelo aumento da taxa de falta de 

rendimento escolar. Como o agravamento 

da taxa de reprovapao surge desde o inf- 

cio do perfodo, ele nao pode ser relacio- 

nado com a crise atual. Contudo, se a 

diminuipao do crescimento desde 1974 se 

traduziu em taxas de desemprego mais 

altas antes de 1981, isto pode ter afetado 

o comportamento escolar. Isto poderia 

ocorrer, por exemplo, se um numero 

maior de matrfculas consistisse nas de 

crianpas com m6 escolaridade que fossem 

levadas 6 escola para conseguir merendas 

gratuitas ou para que seus pa is pudessem 

trabalhar ou procurar trabalho. A falta de 

dinheiro para materiais escolares e outros 

efeitos das dificuldades economicas em ca- 

sa poderiam tambem afetar o comporta- 

mento das crianpas. 

O agravamento da taxa de reprovapao 

provavelmente reflete tamb6m problemas 

de fornecimento de ensino. Sabe-se muito 

bem, em Sao Paulo, que, de maneira ge- 

ral, o sistema de escolas publicas oferece 

um ensino de baixa qualidade. O sistema 

particular 6 preferido pelas famflias que 

podem pagar por ele. O sistema estadual 

sofre, entre outros problemas, de adminis- 

trapcfo prec^ria, professores com salaries 

baixos e que nao tern nenhum incentivo 

para trabalhar eficientemente, falta de di- 

nheiro para gastos com materiais e, al6m 

disso, tern que lidar com questoes advin- 

das de seu prbprio tamanho (conta com 

cerca de 200 mil professores). 

Apesar de nao encontrarmos nenhum 

indfcio de um efeito especffico da crise, 

em 1981, 6 bastante provdvel que, em 

vista da demanda de escolaridade, a atual 

crise agrave ainda mais as taxas de baixo 

rendimento escolar e, em um grau menor, 

a taxa de alunos que deixam a escola. 

Contudo, olhando a atual situapao do la- 

do do fornecimento de ensino, torna-se 

claro que qualquer tentativa de melhoria 

do sistema publico exigir6 somas enormes 

de dinheiro. Dada a escassez de dinheiro 

nos orpamentos publicos do estado e dos 

muniefpios, que sao as principals fontes 

de suporte da educapao prim6ria e secun- 

diria, nao se pode deixar de ser pessimista 

a esse respeito. 

Extensao da vacinapao. Esta e uma 

6rea onde evidentes sucessos foram alcan- 

pados nos ultimos anos. Examinamos da- 

dos fornecidos pela FundapSo SEADE so- 

bre o numero de doses de diversas vacinas 

aplicadas entre 1975 e 1981, no Estado de 
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Sao Paulo. Houve aumentos consider^veis, 

claramente acima do crescimento popula- 

cional e, especialmente em 1980-81, no 

numero de vacinas de diversos tipos (Sa- 

bin, sarampo, D.P.T. e D.T.}. As redupoes 

encontram-se nos casos de vacinas contra 

varfola, que foi praticamente erradicada, 

e tuberculose, aparentemente, no memen- 

to, sob controle. 

Este aumento da extensao da vacinapao 

§, provavelmente, uma das razoes da que- 

da da mortalidade infantil examinada nas 

subsepdes anteriores. No caso de 6bitos 

causados por sarampo, parece que a vaci- 

napao mais extensa ocorreu como resposta 

ao agravamento das necessidades. Atrasos 

no sistema de controle e/ou em apoes 

corretivas ocorreram neste e em outros 

casos. O desafio para o futuro e aumentar 

o papel da vacinapao como medida pre- 

ventiva e, se surgir um problema, tomar 

conhecimento dele, rapidamente, e reduzir 

o atraso entre conhecimento e apao. A 

ancilise reenfatiza a necessidade de um 

bom sistema de controle e a importancia 

de se dirigir recursos para a medicina pre- 

ventiva. Novamente examinamos uma cirea 

onde a escassez de verbas publicas pode 

ter serias consequencias para as crianpas. 

(ii) Indicadores "de comportamento" 

Os indicadores "de comportamento" 

foram obtidos na FEBEM (Fundapao Es- 

tadual para o Bem-Estari do Menor do 

Estado de Sao Paulo) e nas unidades de 

servipo social (USSs) da Secretaria do 

Bem-Estar Social do Estado de Sao Paulo 

que estao vinculadas a alguns distritos po- 

liciais da cidade de Sao Paulo. Informa- 

poes adicionais foram fornecidas pelos tri- 

bunals do estado da Vara de Menores. 

Os dados da FEBEM, referentes aos 

anos entre 1979 e 1982 mostram uma 

leve redupao no numero de crianpas assis- 

tidas, entre 1980 e 1982. Uma evidente 

tendencia crescente foi encontrada na por- 

centagem e no numero absolute de crian- 

pas renunciadas pelos pais e entregues por 

eles a FEBEM, na maioria das vezes por 

razoes de ordem economica. Ao mesmo 

tempo, houve uma redupao nos numeros 

correspondentes de crianpas encontradas 

abandonadas e, ent§io, entregues a FE 

BEM. Esta alterapao de comportamento 

por parte das famflias pode refletir uma 

maior disposipao por parte da FEBEM pa- 

ra aceitar crianpas. Nao nos foi possfvel 

determinar a influencia do comportamen- 

to da demanda ou de restripao de forneci- 

mento. 

Da mesma maneira, nenhum quadro 

evidente emerge dos dados da USS. Ocor- 

rencia de casos sociais (abandono de 

crianpas e migrantes sem dinheiro, entre 

outros) aumentaram em alguns distritos 

policiais e cafram em outros. A criapao de 

novas unidades apresenta uma analise mui- 

to diffcil: elas refletem uma demanda ou 

fornecimento adicionais, ou servem como 

substitutas para unidades ja existentes? 0 

sistema ainda e jovem e possui apenas 

poucas unidades. Na maioria dos casos, 

entretanto, mostram uma proporpao cres- 

cente de casos de desemprego e dificulda- 

des economicas. 

Informapoes dos tribunais do estado da 

Vara de Menores nao mostraram um au- 
mento no numero de casos envolvendo cri- 

mes, menores ou maiores, na cidade de 

Sao Paulo. Contudo, sabe-se que os casos 

que sao levados ao tribunal sao apenas 

uma pequena parte de todos aqueles que 

realmente ocorrem. Eles tambem sao mal 

apresentados nos registros policiais pois as 

vftimas dificilmente preenchem todo o 

formulcirio de queixa. 

(iii) Indicadores "de insumo" 

Aqui relataremos as informapoes refe- 

rentes a disponibilidade de servipos e dis- 

pendios governamentais que podem ser 

considerados como "insumo" para o bem- 

estar das crianpas. No que se refere aos 

dispendios do governo, as informapoes 
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aqui apresentadas sao mais especi'ficas do 

que os dados discutidos na se(pao 3. 

Dm estudo realizado conjuntamente 

pelo UNICEF e a FIBGE, no Brasil, mos- 

tra, para o Estado de Sao Paulo, uma 

consider^vel melhora no uso dom§stico do 

abastecimento de 5gua e instalagoes sani- 

tcirias ligadas a redes publicas. A extensao 

do abastecimento de 4gua, desta fonte, 

aumentou de 58,6%, em 1970, para 74%, 

em 1977; no mesmo perfodo, a extensao 

da rede de esgotos publica subiu de 22,2 

para i49,3%(11).| A informapao nao e 

atualizada mas, mesmo assim, e importan- 

te pois revela melhorias que tamb^m po- 

dem ser associadas com a diminuigao das 

taxas de mortalidade apresentadas na sub- 

sepao anterior. Tambem e importante se 

pensarmos no impacto da crise atual na 

expansao do abastecimento de cigua e ins- 

talapoes sanit^rias, com os orpamentos'go- 

vernamentais tornando-se cada vez mais 

restritos. 

Dados da pesquisa de famflia censita- 

rias do FIBGE tamb§m revelam uma me- 

lhora de 1978 a 1981 nas condipoes de 
moradia da populapao no Estado de Sao 

Paulo pois mostram um aumento no nu- 

mero m6dio de comodos por casa, pratica- 

mente atraves de todas as variedades da 
distribuipao de tamanhos de casasi^) 

Atribufmos isso ao efeito do programa de 

habitagao estabelecido pelo governo no 

meio da decada de sessenta, que e finan- 

ciado pelas cadernetas de poupan<pa no 

sistema banc^rio e por poupanpa compul- 

soria acumulada a partir de folhas de pa- 

gamento. A ultima, constitui um fundo 

tamb6m usado para indenizap^o por afas- 

tamento de emprego e, portanto, est5 so- 

frendo com a depressao em termos tanto 

de entrada como de safda de recursos. E 

desse esquema de poupanpa compulsoria 

que vem tambem dinheiro que financia a 

(11) FIBGE—UNICEF (1982) 

(12) FIBGE (1980 e 1983). 

maioria dos investimentos publicos dos es- 

tados e municfpios na ^rea do abasteci- 

mento de agua e instalagoes sanit^rias. Os 

depdsitos das cadernetas de poupanpa do 

sistema banccirio tambem estao perdendo 

terreno na recessao e estao sendo adversa- 

mente afetados pela concorrencia com ou- 

tros ativos financeiros, assim como moe- 

das estrangeiras e ouro. Assim, as perspec- 

tivas para o programa de habitagao tam- 

bdm sao sombrias e pode-se esperar um 

impacto desfavor^vel nas condi<p6es de 

moradia com o desenvolvimento da crise, 

que agravar^ a falta de recursos para o 

abastecimento de 4gua e instalapoes sani- 

t£rias. 

Para o Estado de Sao Paulo, os dados 

da Secretaria da Educapao mostram uma 

consider^vel expansao dos programas de 

nutri(pao no seu sistema de escolas primci- 

rias e creches, de 1979 a 1982, tanto em 

termos de quantidade como de valores 

reais. Portanto, parece que o governo mu- 

nicipal estci reagindo cis deficiencias do 

status nutricional diagnosticado no passa- 

do, e diante das crescentes necessidades 

trazidas pela recessao. Contudo, quando 

falamos com autoridades locais achamos 

preocupante o fato de o or<pamento de 

1983 necessitar de recursos adicionais pa- 

ra manter os nfveis atuais do programa de 

atendimento. Os crescentes pre(pos dos ali- 

mentos tambem aumentam o problema. E 

bastante provcivel que a Secretaria das Fi- 

nangas fornega recursos adicionais mas 

uma futura expansao do programa passou 

a ser bem duvidosa. 

5. Esforpos e PoKticas para Proteger 

as Crianpas e os Vulneraveis, 

1979-83 

Com o agravamento da crise e os nu- 

meros referentes ao desemprego subindo 

vertiginosamente, porta-vozes da opiniao 

publica e as autoridades governamentais 

comegaram a discutir como enfrentar a 

crise. Como nao hci seguro de desemprego, 

os desempregados estao, evidentemente, 

vulneraveis. A preocupagao generalizada 
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de que a crise possa trazer agitagoes so- 

ciais e problemas polfticos tornou-se mais 

intensa depois que revoltas e saques acon- 

teceram, em Scfo Paulo, no infcio de abril 

de 1983. 

E o governo federal quem tem a chave 

para ag3es concretas. Ele gerencia a maio- 

ria dos recursos publicos e controla a 

maior parte das clreas que poderlam ser 

influenciadas por legislag^o, particular- 

mente em termos de novos impostos, cre- 

dito, dinheiro e protegao do bem-estar. 

Ate agora, o governo federal rejeitou a 

id&a de estabelecer um sistema de seguro 

de desemprego. As autoridades governa- 

mentais continuam a dizer que preferem 

uma "polftica de desemprego" mas, ate 

agora, esta ideia n5to ganhou nenhuma 

concretitude. 

Mas seria injusto dizer que o governo 

federal nao tem preocupagoes sociais dian- 

te da crise. Alguns meses depois do segun- 

do impacto do petrdleo, em 1979, o go- 

verno mudou a indexagao dos salaries, no 

setor privado e nas estatais, de anual para 

semestral. Alem disso, decidiu que os tra- 

balhadores que recebiam salaries ate tres 

vezes maior do que o salcirio mfnimo te- 

riam direito a um dividendo suplementar 

de 10% calculado com base na prdpria 

taxa de indexagao. No todo, a nova escala 

de indexagao estabeleceu que quanto 

maior fosse o sal^rio, menor seria a taxa 

de reajuste. 

Quando o sistema de indexagao semes- 

tral dos salaries foi adotado, a inflagao 

estava por volta de 50% ao ano. Agora, 

ela est^i perto de 130%. Portanto, a id6ia 

da nova polftica foi frustrada pelo aumen- 

to das taxas de inflagao. Mais recentemen- 

te, o governo eliminou o dividendo suple- 

mentar de 10% sobre a taxa de desindexa- 

gao, seguindo a polftica de contengao de 

demanda interna. Atualmente, os salaries 

menores continuam a receber reajustes 

mais altos do que os salaries maiores, mas 

a erosao do seu poder de compra conti- 

nua. 

Quando estcivamos terminando este re- 

latbrio, as manchetes anunciavam a "de- 

sindexagao" Parece que o governo est^ 

totalmente insatisfeito com o pa pel da 

indexagSo na perpetuagao da inflagao e na 

internalizagao dos choques dos pregos ex- 

ternos. Portanto, deseja eliminar por eta- 

pas uma parte do sistema existente. Desin- 

dexagao 6 um process© no qual alguns 

grupos sociais podem perder mais do que 

outros, e alguns poucos podem ate ga- 

nhar, dependendo do momento de ocor- 

rencia e da amplitude em que seus ganhos 

estiverem desassociados dos mecanismos 

de indexagao e das reagoes a ele. O me- 

Ihor que se pode esperar e que ela seja 

conduzida com base em prinefpios de 

eqiiidade e que o pobre nao seja prejudi- 

cado nesse process©. No momento, ele 6 

atingido pelo desemprego e pela alta do 

custo real dos alimentos. No mfnimo, de- 

ve-se esperar que a desindexagao nao au- 

mente as afligoes dos menos favorecidos. 

Outra ag^o que reflete a preocupagao 

social por parte do governo federal foi a 

criagao do FINSOCIAL (Fundo de Inves- 

timento Social), em maio de 1982. Se- 

guindo a tradigao do sistema fiscal brasi- 

leiro ele e consolidado por tributagao in- 

direta. Supondo que sua incidencia recaia 

sobre os consumidores, o FINSOCIAL e 

um impost© regressive. Novamente, isto 

nao e novidade no Brasil. Contudo, esta 

avaliagao pode perder forga se o esquema 

de dispendios do fundo for claramente 

progressive. 

A agao de gastos do FINSOCIAL,.con- 

tudo, nlfo est^ claramente definida. O de- 

creto-lei que o introduziu diz que seus 

recursos s§b para programas na cirea de 

alimentos e nutrigao, habitagao para os 

pobres, saude, educagao e apoio aos agri- 

cultores pobres.No primeiro ano do pro- 

grama, uma receita de Cr$ 132 bilhSes, 

ou aproximadamente US$ 300 milhSes, 

foi coletada, mas nao foi gasta imediata- 

mente pelo organism© encarregado do 

FINSOCIAL, o BNDES (Banco Nacional 

Para o Desenvolvimento Economico e So- 
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cial). Para 1983, e esperado que o fundo 

levante Cr$ 500 bilhoes, ou aproximada- 

mente US$ 1 bWhSo. 

A primeira alocapao, no fim de 1982, 

constava de apenas Cr$ 60,8 bilhoes, dos 

quais Cr$ 11,9 bilhoes foi para programas 

de nutr'npao, Cr$ 14,4 bilhoes para a me- 

renda escolar dos estudantes de primeiro 

grau, Cr$ 14,5 bilhoes para auxiiiar a 

localizapao de famflias nas regioes de 

fronteira e Cr$ 20 bilhoes para habitapoes 

de famflias pobres(13)# Ate o momento 

nao se fez nenhuma an^lise do impact© 

destes dispendios apesar de ser evidente 

que o atraso entre coleta de receita e 

dispendio e uma das grandes desvantagens 

do FINSOCIAL. 

Fazendo um retrospecto, achamos que 

a expansefo dos programas de nutrigao da 

Secretaria de EducaQefo do municfpio de 

Scfo Paulo tamb^m 6 um caso em que 

aparece a preocupapao das autoridades pu- 

blicas com aqueles atingidos pela crise. 

Globalmente, contudo, a falta de um 

esforgo consistente para enfrentar os efei- 

tos da crise, seja no que concerne ^s pes- 

soas em geral, seja as crian(?as em particu- 

lar, esmaga estes poucos exemplos em que 

algumas apoes foram tomadas. A esfera de 

a$aor dos problemas que estcfo emergindo, 

estci, evidentemente, al6m do impacto das 

medidas tomadas at6 o momento. Alem 

disso, nao hS evidencias de que as autori- 

dades federais, que atualmente detem o 

poder para introduzir maiores mudangas, 

sequer estejam pensando em mudar de 

opiniao. Esta mudanga, em si mesma, jcl 

seria um bom infcio. 

6 Conclusoes e Ligoes que Podem 
ser Tirades 

Quando est^vamos terminando este ar- 

tigo, em junho de 1983, o FMI suspendeu 

(13) BNDES (1983). 

a segunda parcela do emprestimo que ha- 

via prometido ao Brasil em fevereiro, ar- 

gumentando que o governo havia fracas- 

sado na aplicagao do programa de estabi- 

lizagao negociado com o Fundo. As maio- 

res falhas ocorreram no controle da dfvida 

pCiblica e do limite para concess^o ou ex- 

tensSio de credit© do setor financeiro. 

Reagindo a essa suspensao, o governo 

decretou um novo pacote de medidas res- 

tritivas, aumentando os impostos e cortan- 

do gastos, no momento exato em que 

uma missao do FMI chegava para novas 

negociagoes. At6 este momento, nao se 

sabe de novos cortes em dispendios sociais 
do tipo analisado na segao 3. Contudo, o 

governo decidiu cortar os subsfdios dos 

pregos do trigo, assim como, dos de pe 

trdleo, um insumo importante para a agri 

cultura mecanizada. Este setor tambem irci 

sofrer com os cortes no credit© subsidiado 

para os produtores. 

Como revelamos neste artigo, os pregos 

dos alimentos tern aumentado mais do 

que a maioria dos fndices de pregos. O 

corte dos subsfdios ir4 agravar esta situa- 

gao. Alem do mais, uma estagao inusitada- 

mente chuvosa, nas ultimas tres semanas, 

destruiu uma consideravel porg5b das co- 

Iheitas de alimentos primaries bcisicos, co- 

mo arroz e feijao. 

No todo, preve-se que a inflag^o ircl 

subir como resultado da redugao progres 

siva dos subsfdios. 0 sistema atual de in- 

dexagao periddica, em base semestral, ^ 

insuficiente para manter o poder de com- 

pra dos sal^rios mesmo nos casos em que 

se aplica a indexagao total. Aldm disso, a 

partir deste mes, o governo restringiu de 

11,5 para 7 vezes o sal^rio mfnimo, a 

faixa de salarios onde se aplica a indexa- 

gao total. Portanto, o future nao apresen- 

ta um quadro realmente sombrio. Rendas 

efetivas decrescentes e mais desemprego, 

causado peio programa de estabilizagSo, 

aplicado com enfase renovada, comporSfo 

uma situagao diffcil para as famflias po- 
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bres, particularmente aguda no caso dos 

alimentos. 

Na se<pao 4 deste artigo, concentramo- 

nos na an^lise dos possfveis efeitos da 

atual recesslio no bem-estar das criangas 

brasileiras desenvolvendo um estudo de 

caso para o Estado de Sao Paulo. Ao cole- 

tarmos dados para este propdsito, nossa 

preocupa(pao era ampliar o m^ximo pos- 

sfvel o alcance dessas informapdes. Isso 

porque o propdsito era procurar indfcios 

do impacto da recessSb com base em di- 

versos indicadores. N5fo fazia parte da 

abrangencia da an^lise, investigar em deta- 

Ihe os fatores que atuavam atrcls de cada 

indicador, apesar de termos levantado al- 

gumas hipdteses em poucos casos. Tam- 

bem nao tfnhamos intenpao de fazer uma 

an^lise estatfstica detalhada das sdries 

temporals coletadas nas diversas fontes. 

O quadro global que obtivemos, ate o 

momento, nao traz indlcios evidentes de 

que a crise tenha trazido series problemas 

adicionais para as criangas, no sentido de 

causar, claramente, um agravamento, geral 

e substancial, dos indicadores de efeitos 

indesej^veis. Contudo, hci ainda razoes pa- 

ra preocupa<^fo a respeito de amostras de 

indfcios coletadas no fim de 1982. Dentre 

as que merecem atenpao especial estao as 

referentes as informagdes sobre a ainda 

alta incidencia de molestias infecciosas co- 

mo causas do IMI e do IOC, o agravamen- 

to dos IBPNs, a piora de alguns indicado- 

res de incidencia de doengas, o crescente 

abandono de criangas em maos das autori- 

dades publicas, e a sombria expectativa 

sobre os pregos dos alimentos. A perspec- 

tiva de restrig^o ainda maior nos dispen- 

dios governamentais em geral, e, em parti- 

cular, nas cireas da saude, educagao, cigua 

e saneamento, juntamente com o investi- 

mento induzido na habitag§b pelo gover- 

no, tamb^m constituem motivo de preo- 

cupagifo. 

Alem dessa preocupagao com os pro- 

blemas jci existentes, atualmente no 

Brasil um sentimento generalizado de que 

os verdadeiros desafios encontram-se no 

future. Isto porque a recessao est^ se tor- 

nando ma is grave e, como sugerem as an5- 

lises apresentadas neste artigo, porque pa- 

rece que seus efeitos chegarcfo defasados. 

Neste artigo examinamos diversos indi- 

cadores. Mais diffcil do que sua prdpria 

criagao, foi a tarefa de descobrir esses 

indicadores, entrar em contato com pes- 

soas e amigos que pudessem facilitar o 

acesso as informagdes, e descobri-las de- 

pois de Vcirias tentativas, inclusive algumas 

fracassadas. Estamos surpresos nSb s6 com 

o grande numero de indicadores que po- 

dem ser encontrados, espalhados por di- 

versos lugares, mas, tamb^m, pelo fato de 

que eles permanecem em grande parte ig- 

norados por aqueles que deveriam se preo- 

cupar com eles. 

Portanto, deve ser feito um esforgo pa- 

ra reunir todos esses indicadores em um 

sistema integrado e compreensivo para 

controlar o impacto da crise pois ela atin- 

ge as pessoas em geral, e as criangas, em 

particular. Esse sistema e extremamente 

necess^rio, primeiro para aumentar o inte- 

resse por parte dos 6rgaos competentes do 

governo, e, segundo, mas ate mais impor- 

tante, para induzir esses 6rgaos a tomarem 

agoes preventives e corretivas. 
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