
Sumario e Interpretagao 

da Evidencia 

GIOVANNI ANDREA CORNIA<*) 

1. Premissa: Colocando os Eventos 

Recentes em uma Perspectiva'de 

Longo Prazo 

Co mo podemos resumir a forma pela 

qua! as crianpas tern sido afetadas com a 

queda na renda, e ter uma visao geral do 

que ocorreu no mundo? Que especie de 

polfticas gerais poderiam ser promovidas 

para contrabalanpar a deteriorizapao ilus- 

trada nos onze casos aqui apresentados? 

O autor pertence ao UNfCEF, N.Y. Tradugao 
de Marco A. Vasconcelos. Revisao tdcnica de 
Leda Paulani. 

( # ) Agradepo, reconhecidamente, os comentei- 
rios acurados de Richard Jolly a primeira 
versao deste artlgo. Minha gratidao vai 
tamb^m a Sharon Meager, que habilmen- 
te colaborou na edipao deste artlgo, e a 
Josephine Rajasegera e Sarup Jha, que 
pacientemente reproduziram as v^rias ver- 
s3es. Nenhuma dessas pessoas fern qual- 
quer responsabilidade por qualquer erro 
remanescentes. As opiniSes expresses 
sao aquelas do autor, e nao necessaria- 
mente refletem a visao do UNICEF 

Poderia a recuperapao economica reintro- 

duzir automaticamente melhorias substan- 

ciais no bem-estarl da crianpa? Foi toma- 

da alguma medida para manter ou mesmo 

para melhorar a situapao das crianpas, du- 

rante o presente perfodo, economicamen- 

te adverse? Antes de se tratar dessas 

questoes, deve ser dada a devida'atenpao 

aos determinantes estruturais do bem-estar 

social e da crianpa, alguns dos quais sao 

discutidos na presente sfntese da literatu- 

ra. Alem de evitar uma enfase exagerada 

sobre os aspectos de curto prazo do bem- 

estar da crianpa, essas considerapoes scfo 

importantes para a identificapao de medi 

das polfticas apropriadas. 

De acordo com o tema central desen- 

volvido pela literature^, desde o fim da 

decada de 60 at3 o infcio da d^cada de 

80, a pobreza, a m5 nutripao e a alta 

mortalidade infantilem toda parte resultam 

(1) Dentre a vasta literatura sobre este assun- 
to, veja Griffin (1977). 
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principalmente de causas estruturais (em 

oposipSo iis causas cfclicas), de modo que 

o progresso do bem-estar humano depende 
mais do padrao do que da taxa de cres- 

clmento economico. Em muitos exemplos, 

fatores internos tais como a distribuipao 

desigual de terra, contratos de arrenda- 

mento incertos e injustos, distribuipfo de 

renda distorcida, m5 gestSfo das finan^as 

pOblicas e marginalizapifo sbcio-cuitural 

de parcetas inteiras da populap^o, por mo- 

tives religiosos, etnicos e sociais, tiveram 

uma influencia muito maior nos padrdes 

de vida, do que o crescimento ou declfnio 

economico. Via de regra, o constrangimen- 

to imposto sobre o desenvolvimento hu- 

mano pelos fatores internos 6 reforpa- 

do ainda mais pela dependencia que mui- 

tos pafses em desenvolvimento tern das 

napdes industrializadas. A heranpa colo- 

nial, a dependencia tecnica e financeira, a 
deteriorap^o estrutural e cronica dos ter- 

mos de com6rcio e, mais recentemente, as 

elevadas dfvidas, tern contribufdo e ainda 

contribuem diretamente para o empobre- 

cimento de grandes parcelas da populate 

do Terceiro Mundo. 

A hipdtese que leva ^ concentrapao em 

fatores estruturais, mais que nas flutua- 

pdes econdmicas, embora possa ser consi- 

derada muito forte, e refor^ada pela expe- 

riencia de diversos pafses que, a despeito 

do r^pido crescimento do produto e da 

renda, tiveram uma estagnapSb — e ate 

um aumento — em sua pobreza absoluta. 

Na verdade, a nSfo ser que sejam particu- 

larmentel severas, as flutuapoes econdmicas 

podem nSo ter um impact© muito dbvio 

em termos de bem-estar da crianpa. Nesse 

sentido, o t^rmino de uma fase ruim do 

ciclo — embora bem-vindo — pode nao ser 

em si mesmo uma solupifo para os proble- 

mas estruturais das crian<pas. Para a infan- 

cia, em outras palavras, a simples retoma- 

da do desenvolvimento nSo 6 suficiente. 

Embora o context© estrutural dos pro 

blemas do bem-estar da crianga seja funda 

mental, a presente crise — sem preceden- 

tes em termos de extensao, profundidade 

e difusao — tern agravado severamente a 

situagao das criangas de diversos grupos 

sociais, e tern certamente tornado mais 

lentas as possfveis melhorias. O argumento 

de que "as pessoas pobres sao t5o pobres 

que n§b tern ainda acesso £ crise mun- 

dial" pode ter alguma validade em regides 

tais como a America Latina, onde a crise 

economica afetou principalmente as clas- 

ses urbanas mldia e baixa, engajadas no 

setor formal da economia; ou as massas 

rurais pobres da Indial, que s5o grande- 

mente isoladas da economia mundial. De 

outro lado, a profunda queda na renda e 

os severos cortes nos servigos sociais, cau- 

sados ou agravados pela recessiio interna- 

cionai, estlo em muitas partes do mundo 

aumentando o ex6rcito de desempregados, 

que tern menos acesso aos servigos sociais, 

e que tende a ficar abaixo de um certo 

nfvel de pobreza. Claramente, as cringas 

desta "nova" pobreza, tanto quanto aque- 

las da "velha" pobreza, mostram o fr^gil 

aspect© do bem-estar, inclusive com risco 

de morte, em alguns casos. 

2. Medindo as Mudangas no Bern 

Estar da Crianga 

(a) Fatores que influenciam o bem-estar 

da crianga 

A medigao do bem-estar da crianga, 

obviamente implica acordo quanto aos 

seus principals determinantes e seus im- 

pactos, bem como quanto ao tipo de indi- 

cadores quantitativos usados para estimar 

seu nfvel e variagoes. Metodologicamente, 

isto coloca um numero de problemas bem 

conhecidos que estel artigo procurarei evi- 

tar, medindo o bem-estar social e, mais 

particularmente, o bem-estar da crianga, 

atrav§s de uma ordenagSb de indicadores 

econdmicos e sociais. Esses indicadores 

tern sido usados de forma conjunta — e 

algumas vezes subjetiva — para determinar 

se a situagao das criangas tern melhorado 

deteriorado ou permanecido constante. 

A Figura 1 apresenta um esquema mui- 

to simplificado da "produgSo" do bem-es- 
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tar da crianpa, que tambem realpa os meca- 
nismos atravfe dos quais os fatos econo- 

micos internacionais podem contribuir pa- 

ra alterar a situa^o das criangas. Esta es- 

trutura tem diversas UmitagSes 6bvias. Al- 

tamente simplificada, ela ncfo diferencia o 

impacto de fatores relevantes, nem a ma- 

neira peia qua! a crise econdmica mondial 

6 transmitida para pafses com dlferentes 
caracterfsticas s6cio-econ6micas. AI6m do 

maisr nao separa claramente a influencia 

dos fatores estruturais de longo prazo, da- 

queia das flutuagdes de curto prazo. 

Como 6 mostrado na Figura 1, e como 

6 ilustrado na pesquisa da literatura in- 

clufda nesta edigSb, hi tres tipos de in 

fluencias dominantes no bem-estar da 

crianga. A primeira 6 representada pelo 

conjunto de drcunstincias comunitirias e 

familiares, determinando o meio ambiente 

ffsico, social, cultural e psicolbgico da 

crianga. A educagSb dos pais, por exem- 

plo (em particular a da mSe), tem uma 

influ§ncia muito importante no bem-estar 

da crianga, o que pode ser avaliado pelo 

prbprio aumento de recursos economi- 

cos familiares e da comunidade, por meio 

de um melhor conhecimento dos hibitos 

educacionais e alimentares. As recessdes 

curtas nSb devem alterar substancialmente 

este conjunto de conhecimentos e cons- 

cientizaglfo da famflia e da comunidade. 

FIGURA 1 

relaqOes entre a recessAo da economia mundial 
E O BEM-ESTAR DA CRIANQA 
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A segunda maior influencia para o 

bem-estar da crianpa, qua 6 um fator 

opressivo para as famflias pobres, 6 a ren- 

da familiar. A renda familiar (em dinheiro 

ou esp6cie, derivados do trabalho assalaria- 

do ou do trabalho agrfcola) 6 obviamente 

necess^ria para a satisfagSo das necessida- 

des da crianpa, particular men te no que se 

refere h nutripflfo, vestuirio e habitapcfo e, 

em alguns pafses, saude e educap^o. Um 

declfnio no emprego, na produpSb agrfco- 

la ou outras mudanpas poderiam reduzir 

essa renda, prejudicando a famflia e o 
bem-estar da crianpa de famflias de baixo 

rendimento, principalmente quando a que- 

da 6 acentuada e rcipida, sendo que ar 

possibilidades de ajustamento (mudanpas 

de padrdes de consume, migrapao etc.) 
serao maiores, quando as mudanpas ocor- 

rerem de forma mais gradual. 

Uma terceira influencia 6 representada 

pelas despesas governamentais em servipos 

sociais. Os recursos para tais servipos sao 

geralmente levantados atraves de impost© 

de renda, que podem diminuir dramatica- 

mente, quando ocorrer uma queda acen- 

tuada na produpao, no comercio e no 

consume. As redupdes nas despesas serao 

entao inevitciveis, porem o tipo de despe- 

sas publicas que devem ser cortadas (ar- 

mamentos, saude, subsfdio aos alimentos 

eta) § um assunto a discutir. Claramente, 

a seriedade das conseqiiencias para a justi- 

pa social e para o bem-estar da crianpa 

depende da escolha efetuada. 

(b) Classes de indicadores 

A renda familiar, as despesas governa- 

mentais em servipos sociais e outros recur- 

sos familiares ou comunitirios (em grande 
parte imateriais, tal como a educapao dos 

pais) podem ser considerados insumos pa- 

ra a "produpao" do bem-estar da crianpa. 

Quanto mais elevados (mais baixo) esses 

insumos, mais elevado (mais baixo) 6 o 

nfvel de bem-estar da crianpa. Entre esses 

tres insumos, os recursos familiares e co- 

munitirios variam muito lentamente no 

tempo, e 6 improvivel que mesmo uma 

severa e prolongada recess^o, como a 

atual, possa reduzir substancialmente seu 

nfvel corrente. Em contraste, o declfnio 

acentuado na renda familiar, devido a re- 

cessao econbmica/ afeta o bem-estar da 

crianpa direta e imediatamente, fazendo 

com que as famflias pobres oontem com 

reduzido poder de compra para nutripio, 

vestuirio e condipoes sanitarias, bem co- 

mo para cuidados midicos, nos pafses on- 

de a medicina e privatizada. Pode-se man- 

ter um nfvel mfnimo de consume por 

aigum tempo, desde que as famflias dispo 

nham de alguma forma de poupanpa, ain- 

da que a renda corrente caia abaixo do 

valor da cesta de necessidades basicas. Mas 

quando as poupanpas financeiras, o esto- 

que de alimentos e outros ativos sao exau- 

ridos, e na ausencia de transferencia de 

renda (de outros membros da famflia ou 

de emprestadores etc.), as famflias sao 

forpadas a diminuir seus* nfveis de consu- 

me. No caso de famflias pobres — que 

habitualmente despendemlmais de 80% de 

sua renda familiar em alimentos e outras 

necessidades de consume — obviamente 

ocorreri uma queda do bem-estar geral e 

do estado nutricional. 

O terceiro principal fator para o bem- 

estar da crianpa — despesas sociais do go- 

vern© — tambim varia conjuntamente 

com a situap^o economica geral. Ainda 

que as despesas possam ser mantidas por 

um certo perfodo, grapas ao intervalo 

existente entre a aprovap^o das dotapoes e 

a realizapio efetiva dos gastos, as despesas 

reais do governo devem declinar quando 

se reduz a receita de impostos, devido ao 

baixo nfvel da atividade economica. A ex- 

pansao da massa monet^ria pode financiar 

temporariamente um mesmo nfvel de ser- 

vipos, por^m a custo de elevada inflapSio, 

reduzindo o poder de compra das famf 

lias. As despesas tambem podem ser man 

tidas por empr6stimos internes e externos, 

mas isto representa apenas uma solupao de 

curto prazo. 

Uma primeira maneira, embora indire- 
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ta, de medir as alteragdes no bem-estar 

da crianpa, 6 medir a varia^o no nCvel de 

insumos para esse fim. Portanto, quando 

deparamo-nos com a necessidade de um 

corte drcistico nas despesas, tanto as famf- 

lias como o governo podem racionalizar 

seus recursos, por exemplo, priorlzando os 

alimentos baratos, mas igualmente nutriti- 

ves, ou implementando servigos sociais de 

baixos custos, por6m igualmente eficien- 

tes. Embora rara, outra oppao poderia ser 

a concentraQao das despesas governamen- 

tais nos grupos sociais mais desprotegidos 

(em maior desvantagem). 

O segundo m^todol mais apropriado de 

determinate do bem-estar da crianga re- 

fere-se aos indicadores de progresso, que 

medem o montante de bens e servigos 

sociais disponfveis para as criangas, nao 

considerando o nfvel dos indicadores. de 

insumo. Neste caso, um declfnio nos indi- 

cadores de progresso (servigos de protegao 

as criangas efetivamente disponCveis, ali- 

mentos efetivamente adquiridos pelas fa- 

mflias etc.) indicam um decKnio no bem- 

estar da crianga. 

A terceira — e certamente a melhor — 

classe de indicadores de bem-estar das 

criangas consiste dos indicadores de resul- 

tados, quern medem as modificagoes ge- 

rais no bem-estar da crianga nas ^reas de 

nutrigefo, saude, educagao etc. Esses indi- 

cadores, que nao revelam ambiguidade ao 

apontar uma deterioragao no estado ge- 

ral da crianga, incluem taxas de nutri- 
gao, de incidencia de enfermidade, de 

mortalidade infantil, de capacidade esco- 

lar etc. 

Os indicadores comportamentais in- 

cluem abuso e abandon© de crianga, delin- 

quencia infantil e indicadores como a taxa 

de suicrdio entre criangas e pessoas ]o- 

vens. Enquanto a deterioragao desses in- 

dicadores certamente reflete uma perda 
do bem-estar da crianga, 6 diffcil, e al- 

gumas vezes impossfvel, estabelecer uma 

clara relate entre tais indicadores e as 

condigoes economicas da famflia ou co 

munidade, sem se considerar a crise eco- 

n6mica global. Em alguns casos, sem du- 

vida, as mudangas no nfvel econftmico refle- 

tem modif icagoes comportamentais de ori- 

gem social, que sSo muito mais diffceis de 

interpretar. 

(c) Limitagdes dos dados para medir os 

efeitos sociais da recessSb 

As evidencias empfricas acerca dos efei- 

tos da recessao sobre as criangas serao 

mais poderosas, quando baseadas em um 

sistema de coleta de dados que procure 

captar alteragoes no bem-estar da crianga. 

Infelizmente, o trabalho de investigate e 

de formulate polftica nesta ^rea e seria- 

mente limitadd pela inadequagao geral das 
informagdes disponfveis, e pela quase ine- 

xistencia — mesmo nos pafses mais avan- 

gados — de um sistema de informagdes 

capaz de reportar adequadamente as con- 
digdes de saude e do bem-estar da crianga. 

As informagdes sobre indicadores de 

insumos e de progresso s5b geralmente 

imcompletas. A longa demora em sua dis- 

ponibilidade diminui seu valor para a apli- 

cate de polfticas adequadas. Os indicado- 
res de resultados e os comportamentais 

sSo quase universalmente derivados de 

pesquisas, sendo que a cobertura e fre 

quencia das mesmas nem sempre forne- 

cem uma pronta informat0 das flutua- 

goes do estado geral da crianga. Os diver- 

sos casos estudados e analisados explicita- 

mente recomendam a criat0 de um siste- 

ma avangado de prevengao acerca do esta- 

do geral da crianga, tomando por base os 

indicadores de resultados. 

A an^lise dos casos estudados indica 

que as situates foram avaliadas, as infe- 
rencias feitas e as polfticas desenvolvidas 

com base em informates antigas, frdgeis 

e imcompletas. A situagao pode tornar-se 

paradoxal. Com frequencia, as autorida- 

des costumam renegar o agravamento das 

condites sociais, devido a evidencias ofi- 
ciais insuficientes, mesmo quando o au- 

mento das tensoes sociais e as informa- 
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pdes espor^dicas existentes fornecem 

motivos para preocupapdes, e para conse- 

quente tomada de atitude. Assim, uma 

importante conclus<fo 6 que os efeitos da 

recessSk) internacional, ou de qualquer 

grande crise, sao provavelmente subestima- 

dos, algumas vezes grosseiramente, como 

no caso do Sub-Saara da Africa, devido & 

falta total de informagdeso adequadas e 

oportunas sobre o estado geral da pobre- 

za, das criangas, e dos vulnerciveis. 

3. Evidencia Seletiva dos Efeitos 

da Recessao Sobre as Crianpas 

As evidencias sobre as aiteragdes no 

bem-estar da crianga derivadas dos casos 

estudados (e outras fontes) s§o aqui apre- 

sentadas, de acordo com os quatro tlpos 

de indicadores discutidos: de insumos, de 

progresso, de resultados, e comportamen- 

tais. 

(a) Efeitos sobre a renda e recursos pa- 

ra as criangas (indicadores de insu- 

mo) 

Como estci amplamente documentado 

em diversos casos estudados, o desempre- 

go tem aumentado, principalmente nas ci- 

dades, naqueles setores baseados em ma- 

nufaturas, e dependentes de exportagao. 

Pela primeira vez, desde o inCcio da d6ca- 

da de 60, o emprego no setor manufatu- 

reiro tem decrescido em termos absolutos 

nos pafses em desenvolvimento. A renda e 

o emprego na agricultura tem sido bem 

menos afetados, com excegao dos traba- 

Ihadores e produtores de artigos para ex- 

portagao (como em Sri Lanka). Sem duvi- 

da, para a populagao pobre, na maior par- 

te das cireas rurais do Terceiro Mundo, os 

efeitos das mudangas climciticas parecem 

ser bem mais importantes do que aqueles 

provocados pela recessao. 

As rendas reais familiares tem-se redu- 

zido, freqiientemente de maneira dr^stica, 

mesmo naqueles pafses com algum tipo de 

sistema de pagamentos de transferencia, 

atraves de uma combinagao de queda ou 

crescimento lento da renda monet^ria e 

da inflag^o, Em certos casos (Costa Rica, 

Zambia), a queda na renda real durante o; 

ultimos anos alcangou quase 40%. No Chi 

le, a queda da renda per capita durante o 

perfodo 1982-83 ultrapassou os 30%. Oito 

dos doze pafses analisados experimenta- 

ram taxas de crescimento de renda per 

capita negativas em 1982, comparados 

com somente dois, quatro e seis pafses 

nas mesmas condigoes em 1979, 1980 e 

1981, respectivamente. De uma forma 

mais geral, dados fornecidos pelas Nagoes 
Unidas(2) indicam que, de noventa pafses 

em desenvolvimento, para os quais exis- 

tem informagctes disponfveis, quinze apre- 

sentaram taxas de crescimento do Produto 

Interne Bruto (PIB) per capita negativas 

em 1979, trinta em 1980, quarenta e dois 
em 1981 e cinquenta e um em 1982. Esti- 

mativas preliminares para 1983 mostram 

que o PIB per capita para os pafses em de- 

senvolvimento deve ter cafdo em 3%. So- 

mente o Sul e o Leste da Asia parecem ter 

escapado deste declfnio geral. 

Embora n<fo sejam coletadas sistemati- 

camente evidencias concretas, indica- 

goes de que, em pelo menos alguns dos 

casos estudados e analisados (por exem- 

plo, Chile e Estados Unidos), a queda na 

renda real tem sido mais severa para os 

grupos sociais mais pobres. O artigo de 

Altimir, nesta edigSfo, mostra que, no caso 

do Panama, Venezuela, Costa Rica, Chile 

e Colombia, a camada mais baixa da pira- 

mide social tem sofrido mais, sempre que 

a recessao 6 severa. Nesses pafses, contu- 

do, tamb^m foi atingida uma propbrgao 

relativamente grande de famflias de classe 

media baixa. Como as famflias mais po- 

bres tendem a ter um grande numero de 

filhos, a queda em suas rendas 6 particu- 

larmente prejudicial para as criangas. Mes- 

mo nos pafses onde a pobreza geral tem 

declinado (Colombia, Panamci e cireas ru- 

rais dos Andes na Venezuela) devido ao 

modesto, mas seguro, crescimento econo- 

(2) UN-DIESSA dados nao-publicados. 
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mico, a situap^o entre famflias com gran- 

de numero de crianpas tem piorado. Isto 
sugere que essas famflias podem constituir 

urn particular "nucleo rfgido" de pobreza, 

cuja situapao pode ser mais diffcil de ali- 

viar do que a de outros tipos de famflias. 

— Indicapdes imcompletas (Estados 

Unidos e Filipinas) sugerem uma deteriora- 

pao na distribuipao da renda. Entretan- 

to, para os cinco pafses latino-americanos 

mencionados anteriormente, a distribuipao 

de renda parece ter permanecido estcivel 

durante o perfodo de recessao. 

— Contudo, mesmo na aus§ncia de re- 

distribuipao da renda, o declfnio das ren- 

das familiares totais, anteriormente docu- 

mentado, implica um aumento da pobre- 

za absoluta. No Chile e Costa Rica, pafses 

que recentemente enfrentaram s6rios pro- 

blemas economicos, a proporpao de po- 

bres absolutes aumentou de 12 para 16% 

no primeiro e de 1 7 para 29% no segun- 

do, em apenas dois anos (1980-82). Foram 

observadas tendencias similares em Cara- 

cas, enquanto o numero de pessoas e 

crianpas vivendo abaixo da chamada linha 

de pobreza mostram uma tendencia ascen- 

dente nos Estados Unidos (iniciando-se 

em 1975, porem particularmente durante 

1981) e nas Filipinas (durante 1981). De 

forma recfproca, na Colombia e no Pana- 

mci, reduziu-se o nfvel de pobreza, devido 

£i distribuipao de renda est^vel, e a perfor- 

mance economica positiva, embora modes- 

ta. 

— Dentro de um contexto de declf- 

nio geral das despesas governamentais 

reais, a participapao das despesas socials 

no total do orpamento 6 contrafda em 

pelo menos nove dos doze casos analisa- 

dos. No Chile, por exemplo, as despesas 

sociais em 1982 foram 8% menores que em 

1974, em termos reais. A comparapSfo e 

ainda menos favor^vel, se considerada em 

termos per capita (tanto para o Chile, 

como para o Brasil). Mesmo em alguns 

pafses nos quais se nota um esforpo para 

coibir a pobreza, as despesas sociais em 

necessidades Wsicas declinou (por exem- 

plo, na Tanzania, de 26 para 18% do 

total, em apenas alguns anos). Em certos 

casos (Estados Unidos), hci indicapoes de 

que os cortes recentes sSb mais profundos 

do que aqueles da recessSb de 1974-75. 

— Dentro do setor social, certas priori- 

dades parecem prevalecer na redupefo das 

despesas, atingindo, primeiramente, os no- 

vos servipos (que frequentemente scfo 

aqueles reiacionados ^s crianpas); em se- 

gundo lugar, as despesas de capital; em 

terceiro, os insumos correntes (remedios, 

petrbleo, ajuda a educaplfo etc.); e em 

quarto lugar, os salaries correntes, e ou 

tras formas de remunerapefo. Isto resulta 

primeiramente em uma paralisapao dos 

novos servipos, e consequentemente em 

uma queda na qualidade dos servipos exis- 

tentes. O corte nos insumos correntes 

(medicamentos etc.), antes dos salaries, 

coloca o peso do ajustamento mais no con- 
sumidor do que no produtor do servipo 

publico, o que, muitas vezes provoca ine- 

ficiencia e uma ineficaz distribuipao dos 

custos. 

— Cortes na educapao (Tanzania e ou- 

tros) e nos subsfdios a alimentapao (Esta- 

dos Unidos, Sri Lanka, Zambia) parecem 

preceder os cortes nos servipos de saude. 

Em geral, desde a metade da decada de 

70, tem-se observado uma tendencia decli- 

nante da properpcfo das despesas educacio- 

nais sobre as despesas publicas totais e 

sobre o RIB. Como a UNESCO tem apon- 

tado, entre 1970 e 1977-78, houve um 

declfnio na proporpao do orpamento pu 

blico total alocado para educapao nos paf- 

ses em desenvolvimento, em media de 16 

para 15%. Nao se dispoe de informapoes 

para anos recentes, mas algumas amostras 

indicam uma continuapao da tendencia 

declinante. 

Em conclusao, pautado o julgamento 

nos indicadores de insumos, observa-se 

uma tendencia de deteriorapao no bem- 
estar da crianpa, de forma inequfvoca e. 
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em alguns casos, extremamente severa. A 

situagSfo poderia ter sido pior, nSo fossem 

os aumentos na produpSfo mundial de ali- 

mentos, e a baixa dos pre<pos internacio- 

nais, que impediram o retorno da situa^fo 

de 1974-75, ocasiSo em que o colapso na 

economia mundial foi acxjmpanhado por 

uma falta de allmentos no mundo, e por 

uma alta Internacional dos prepos dessses 

produtos. 

(b) O impacto na disponibilidade de 

servi^os (indicadores de progresso) 

— O quadro 6 complexo. Certos pafses 

tern sido afetadoslpor um decifnio absolu- 

te no montante de servipos oferecidos. 

Nos Estados Unidos, diminuiu substancial- 

mente, nos ultimos dois anos, o apoio da 

saude pOblica para os servigos de protegao 

^ crianga, bem como para os servigos de 

cuidados pre natal para mulheres. No nor- 

te da Zambia, o nCimero de clfnicas para 

criangas declinou na segunda metade da 

decada de 70; no Chile diminuiu rapida- 

mente a disponibilidade de habitagSb, 

cigua potcivel, eletricidade, condigoes sani- 

t^rias e servigos de esgoto em areas de 

baixa renda, enquanto a admissao a edu- 

cagao primciria caiu em 11%, e foi cortado 

o numero de merendas escolares para 

criangas na idade de seis a catorze anos. 

— Em certos pafses {Sri Lanka, Italia, 

Estados Unidos, Chile), a disponibilidade 

de servigos foi implicitamente reduzida pela 
introdugao de taxas para servigos que an- 

tes eram gratis {com mais freqiiencia servi- 

gos de saude, mas tambem escolares), ou 

por cortes nos subsfdios de itens de neces- 

sidade bcisica {alimentos e petrbleo), que 

aumentaram o prego de mercado desses 

bens e reduziram sua disponibilidade para 

pessoas mais pobres. 

— Em .um terceiro grupo de pafses, os 

cortes nas despesas sociais resultaram em 

um decifnio mais qualitativo do que quan- 

titativo nos servigos. A taxa de matrfculas 

continuou a subir (Tanzania), como tam- 

bbm a razao professor/aluno. A deteriora- 

gefo na qualidade da educagao est^ com- 

binada com a dramdtica queda na disponi- 

bilidade de papel para livros, de Uipis e de 

outros materiais escolares. A alfabetizagao 

e os programas de educagao informal para 

mulheres foram afetadas negativamente na 

maioria dos casos, exceto quando protegi- 

dos por forte compromisso polftico {Cu 

ba, Tanzania). A expans£o dos progra- 

mas de protegSo ^ crianga prb-escolar, que 

n3b tern o suporte polftico com que con- 

ta a educagefo primiria, foi comprimida 

pela recessSo. Em pafses onde o numero 

de clfnicas de saude foi mantido ou au- 

mentado (Tanzania), a oferta de medica- 

mentos, vacinas e outros insumos neces- 

saries tern se tornado extremamente irre- 

gular, dificultando seriamente seu funcio- 

namento normal.l 

Portanto, pode-se concluir que uma 

contragao geral e muito-ampla ocorreu na 

qualidade e quantidade dos servigos relati- 

ves ^ crianga. Isto e particularmente s6rio 

em um grande numero de pafses em de 

senvolvimento, onde, devido ^s necessida- 

des e a alta taxa de crescimento da popu- 

lagao, a cobertura foi apenas parcial. Os 

servigos que sao essenciais para a sobrevi- 

vencia e desenvolvimento da crianga tern 

sido cortados, justamente quando deve- 

riam ser substancialmente aumentados. 

(c) Impacto sobre a sobrevivencia e o 

bem-estar da crianga (indicadores de 

re suit ados) 

— Existem claras indicagdes de que on- 

de a queda nos nfveis de renda e/ou os 

cortes nas despesas governamentais foram 

particularmente severos, a taxa de mortali- 

dade infantil passou a mostrar uma ine- 

qufvoca tendencia de aumento. Este foi o 

caso para o setor agrfcola em Sri Lanka 

entre 1979 e 1982, nos estados de Michi- 

gan e Alabama, em 34 cidades, e na parte 

central e leste do Harlem nos Estados 

Unidos, durante o perfodo 1981-1982, 

Em todas essas cireas, o desemprego do- 

brou (nos muniefpios de Flint e Pontiac, 

626 ESTUDOS ECONOMICOS 



Giovanni A Cornia 

Michigan, por exemplo, alcangou 26 e 

33%, respectivamente), os salaries reais 

cafram de forma lenta mas substancial, e 

os servigos governamentais foram drastica- 

mente cortados. Estas dados confirmam 

aquelesj encontrados em Sri Lanka, Costa 

Rica, Brasil, Bangladesh, India, Estados 

Unidos, e outros apresentados pela iftera- 

tura bem como os resultados de um re- 

cente artigo sobre a regime de Kosi em 

Bihar, onde a alta mortalidade geral e 

infantil — a mortalidade infantil entre os 

filhos de trabalhadores 6 estimada em 300 

por 1000 — parece ter aumentado entre 

1970 e 1980, particularmente entre mo- 

gas^-i Contudo, a falta de dados confte- 

veis recentes impedem a comprovagao de 

aumentos das taxas de mortalidade infan- 

til em diversas partes da Africa e America 

Latina (Bolfvia e Peru). 

— A despeito desses problemas, parece 

que a taxa de mortalidade infantil (e ou- 

tros indicadores do bem-estar da crianga) 

continua a mostrar sinais de melhoria na 

maioria dos casos analisados (mesmo na 

presenga da recess^o moderada). Em inu- 

meros casos, entretanto, o declfnio da ta- 

xa de mortalidade infantil parece ter sido 

ma is baixo do que poderia ter sido na 

ausencia da recessao. Para a Italia, um 

estudo econom6trico recente mostra que, 

embora o declfnio da taxa de mortalidade 

infantil ao longo de 1980 tenha sido con- 

sider^vel, o r^pido aumento do desempre- 

go durante os dois ultimos anos pode ter 

produzido um efeito estatisticamente sig- 

nificante sobre a mortalidade infantil. Fo- 

ram observados fendmenos semelhantes 

no Brasil e na Costa Rica, onde se receia 

que a tendencia declinante da mortalidade 

infantil venha a ser logo revertida (e na 
zona rural da India, onde a taxa de mor- 

talidade infantil estagnou durante os ulti- 
mos dez anos). 

— Mesmo nos pafses onde a taxa de 

(3) Rogers (1983) 

mortalidade infantil continuou a declinar, 

tern ocorrido uma deterioragao nos indica- 

dores de nutrigao. Na Costa Rica, o nu- 

mero de criangas ma I nutridas dobrou du- 

rante os ultimos tr§s anos, e no Brasil, o 

declfnio na taxa de mortalidade infantil 

foi acompanhado por um aumento na 

proporgSb de mortes infantis devido h m<i 

nutrigao, possivelmente sugerindo uma de- 

terioragao no estado nutricional das crian- 

gas. Nos Estados Unidos e no Brasil, o 

nascimento de bebes de pequeno peso 
tern aumentado. Um aumento considerado 

alarmante 6 o observado em Sri Lanka em 

1975-76 e 1980-82, talvez como resultado 

do corte nos subsfdios aos alimentos. O 

definhamento entre criangas pobres parece 
ter aumentado durante os Gltimos anos 

nos Estados Unidos, enquanto a altura 

por idade declinou para todos os quatro 

grupos de idade de criangas, em algumas 

regioes mais pobres do norte da Zambia. 

— Condigdes de saude estagnadas ou 

deterioradas tambem foram observadas em 

inumeros pafses, a despeito de algumas s 

se verif icarem notaveis declfnios na mortdli 
dade. Situagoes tao diferentes como aque- 

las observadas no Brasil, Sri Lanka e esta- 

do de Kerala (India), continuam a ser 

caracterizadas por uma alta incidencia de 

enfermidades em geral, ou por doengas 

infecciosas em particular. No Chile, a fe- 

bre tifoide e a hepatite estcfo aumentando, 

possivelmente devido aos cortes das despe- 

sas governamentais em ^gua pot^vel e con- 

digoesl sanitarias ambientais. Nos Estados 

Unidos, a deteriorag5o| geral no estado de 

saude entre grupos de baixa renda tern 

sido acompanhada por um ressurgimento 

da tuberculose (uma doenga associada 

com o meio ambiente pobre). Mesmo na 

6rea deeducagao encontram-se algumas for- 

mas de deterioragao, tais como o declfnio 
na taxa de investimento registrado no es- 

tado de SSo Paulo. 

Em resumo, o quadro resultante mos- 

tra que, nas regides onde a recessao foi 

particularmente severa, a deterioragao no 
bem-estar da crianga 6 refletida por indi- 

ESTUDOS ECONOMICOS 627 



SUM A RIO E INTERPRETAQAO 

cadores como as taxas de mortalidade in- 

fantil. Tudo isto 6 ainda mais verdadeiro 

para os pafses mais pobres da Africa e da 

Asia. Na maioria dos demais pafses anali- 

sadosj enquanto a mortalidade infantii 

continua a declinar — embora a taxas re- 

duzidas — os indicadores do estado de 

saude e nutricional e do investimento em 

ensino come^am a apresentar deteriora- 

pfies consistentes. Esses fatos podem ser 

vistos como sinais de advertdncia de uma 

crise mais profunda, que pode resultar — 

com alguns intervalos de tempo, e a me- 

nos que sejam tomadas medidas de com- 

pensagcfo — em significantes aumentos na 

mortalidade infantii. Somente a Cor6ia do 
Sul e Cuba — pafses que deliberadamente 

implementaram polfticas para proteger as 
criangase os pobres, mesmoem tempos de re 

lativa adversidade economica — apresenta- 

ram uma tendencia de melhoria continuada 

no bem-estarda crianpa. Elesforam tamb^m 

menos afetados pela recess5b. 

(d)Outros efeitos (indicadores comporta- 

mentais) 

— Hci indicagoes do aumento de crian- 

gas trabalhando na agricultura (India) e 

em v^rios setores da economia (Filipinas), 

com efeitos negatives 6bvios sobre sua 

saude e educagao. 

— O abandon© e a vadiagem da crianga 

tern aumentado na Costa Rica, enquanto 

no Brasil o numero de criangas abandona 

das tern tamb6m aumentado. No Chile, a 

pressSb das mulheres em busca de empre- 

gos remunerados significa que, de um mo- 

do crescente, as criangas tern sido deixa- 

das aos cuidados de si prdprias ou de seus 

irmcfos. 

— A delinqiiencia juvenil tem aumenta- 

do profundamente na Italia (em 1981 o 

fndice fol de 191, quando comparado 

com 100 em 1970), enquanto nos Estados 

Unidos, a taxa de suiefdio e homiefdio 

entre jovens nao-brancos tem aumentado 

nos anos recentes. 

— Finalmente, o numero de famflias 

em que a mulher 6 a cabega do casal tem 
aumentado. Nos Estados Unidos, observa- 

se um aumento acentuado de famflias nas 

quais a mulher 4 a cabega do casal (apre- 

sentando nfvel de cenda per capita muito 

baixo, quando comparado com famflias 

que t§m pai e mae trabalhando, ou naque- 

ias em que o pai 4 o cabega do casal). Em 

Sao Paulo, o numero de famflias em que 

a mulher 6 a Ifder aumentou 80%, entre 

1970 e 1977. 

(e) Algumas poucas relagoes gerais 

Com base nos onze casos estudados, e 

na literatura examinada, pode-se formular 

algumas hipbteses de trabalho sobre a na- 
tureza de alguns mecanismos e reagdes 

que ocorrem quando um pafs enfrenta 

s6rias desarticulagoes economicas. S5io es- 

sencialmente tres os mecanismos: (i) rela- 

goes; (ii) multiplicadore?; (iii) intervalos 

de tempo. 

(i) Relagoes — a natureza dos mecanis- 

mos economicos afetando o bem-estar 

das criangas 

Os principals fatores afetando as crian- 

gas sao: 

(1) declfnio do emprego, dos salarios, 

ou ambos, levando a redugao dos rendi- 

mentos; (2) inflagao, particularmente dos 

alimentos; (3) cortes nas despesas sociais; 

(4) deterioragao geral da distribuigao da 

renda. 

Com excegao dos setores da economia 
rtfo-monetizados e nao-dependentes de sa- 

laries (que podem ser de larga proporgefo), 

as recessdes economicas geralmente provo- 

cam perda de emprego, salarios nominais 

ou reais mais baixos e, como resultado, 

rendas familiares mais baixas. Contraria- 

mente a crenga de muitos, as rendas fami- 

liares tem uma influencia direta sobre o 

bem-estar da crianga. Isto 6 confirmado 

tanto nos diversos trabalhos citados no 

resumo da literatura, como em alguns dos 
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onze casos estudados. Obviamente, o de- 
clfnio da renda familiar coloca muito mais 

em risco o bem-estar da criarupa em pafses 

pobres, e em famdias onde cerca de 80% 

da renda disponfvel 6 gasta com alimenta- 

pao. Nessas circunstancias, uma perda de 

emprego ou salaries mais baixos signifi- 

cam — na ausencia de programas de trans- 

ferencias de renda ou manutenpefo de ren- 

da — um influxo mais baixo de alimentos 

(particularmente para mulheres e crianpas) 

e uma diminuipao voluntciria de gastos em 

saOde e educapao e demais servipos pelos 

quais se pague alguma taxa, ou demandem 

gastos de algum montante de moeda (co- 

mo transporte, por exemplo) para sua uti- 

lizapao. 

A inflapao, particularmente dos alimen- 

tos, 6 o segundo grande fator que provpea 

efeitos extremamente negatives no bem- 

estar da crianpa, em muitos casos, em sua 

possibilidade de sobrevivencia. Sem duvi- 

da, foram observados saltos inesperados 

nos prepos dos alimentos comercializados 

durante as maiores crises, como por exem- 

plo em Sri Lanka, nos anos 1974-75, 

quando a mortalidade p6s-natal aumentou 

em quase 40%, seguidalde uma duplicapSio 

nos prepos do pao, e da divisao em partes 

iguais das rapoes de arroz. Os aumentos 

nos prepos dos alimentos podem ter ori- 

gens endbgenas ou, como no caso de Sri 

Lanka, serem reflexo da redup^o dos sub- 

sfdios aos alimentos. Em outros casos, a 

inflapao pode ser acentuada por alterapoes 

externas. Este foi o caso de Companiganj 

thana (Bangladesh) em 1974-75, onde, a 

despeito de uma safra superior a nornal, 

os prepos do arroz e do trigo mais do que 

dobraram, devido a armazenagem e ao 

contrabando para a vizinha India, ou para 

os mercados internacionais das regiSes on- 

de prevaleciam prepos mais elevados. A 

alta dos prepos internacionais deveu-se a 

queda da safra em alguns dos maiores 

produtores ou importadores de cereais, 

tais como a UniSfo Sovi6tica. A elevada 

inflapao nos prepos dos alimentos e a ter- 

rfvel perda do bem-estar que se segue nao 

pode automaticamente ser associada a um 

declfnio na disponibilidade de alimentos, 

ou a uma redupao da atividade econbmica 

como um todo. Mesmo em tempos de escas- 

sez absoluta, nao tern ocorrido um declfnio 

na disponibilidade de alimentos (exceto em 

um caso), e nSo 6 a causa dos prepos altos 

dos alimentos, e do subsequente aumento 

na mortalidade. Outros mecanismos de- 

vem, portanto, ser objeto de investigapao. 

Os cortes nas despesas governamentals 

representam o terceiro fator economico 

afetando o bem-estar da crianpa, durante 

os perfodos de recessao. Na maioria dos 

casos analisados, o declfnio das despesas 

socials, a uma taxa mais r^ipida do que as 

despesas governamentais gerais, reflete 

uma discriminapcib contra as despesas so- 

cials, que sSo erroneamente consideradas 

improdutivas. Os efeitos de tais cortes so 

bre o bem-estar da crianpa sSo, talvez, 

menos imediates, do que no caso do de- 

clfnio nos rendimentos ou da inflapao nos 

prepos dos alimentos. Em alguns pafses 

em desenvovimento, devido ao fato de 

que o acesso aos servipos publicos socials 

6 limitado a uma pequena parcela da po- 

pulapao, a redupao desse tipo de despesa 

pode nSb afetar a massa da populapao. 

Em adipSb, os cortes normalmente repre- 

sentam mais um declfnio na qualidade dos 

servipos do que uma contrapefo absoluta. 

Em particular, onde existe uma tradipao 

de saude publica, mesmo uma clfnica de 

saude mal suprida e com pessoal de supor- 

te deficiente, pode representar um poten 

cial de manutenpSb do estado de saude 

das crianpas e da populapSb. Portanto, os 

efeitos de curto prazo dos cortes nas des- 

pesas sociais devem ser menos evidentes 

do que o esperado, devido ao numero de 

vari^veis em jogo. Contudo, se esta ten- 

dencia continuar por alguns anos, a perda 

do bem-estar a longo prazo podera ser 

muito grande, o que demandaria muitos 

anos para recuperar os nfveis anteriores de 

bem-estar. 

As deteriorapoes na distribuipao da ren- 

da representam tambem um efeito negati- 
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vo para o bem-estar da crianpa. Contudo, 

nSo se tem uma direpSo clara das mudan- 

pas no perfil de distribuip£o da renda err 

tempos de recessfo. Algumas das eviden- 

cias revelam uma certa estabilidade na dis- 

tribuip5o da renda em alguns pafses da 

America Latina, afetados diferentemento 
pela recessSo. Algumas evidencias incom- 

pletas de outros estudos $3o ainda me- 

nos conclusivas. As modificapbes na dis- 

tribuipSo relativa da renda s§o normai- 

mente acompanhadas por mudanpas nos 

nfveis de renda, nos termos do com6r- 

cio e nos prepos internos. Esses efei- 

tos ]& foram discutidos, e n§b precisam ser 

levantados novamente. Mas deve-se men- 

cionar que a literatura sobre distribuip3o de 

renda, em relap3o 3 mortalidade infantil^^ 
aponta para os grandes ganhos que podem 

ser obtidos — mesmo em perfodos de reces- 

s3o — a partlr de uma gradual melhoria da 

distribuipSfo da renda, ou, reciprocamente, 

para perdas acentuadas de bem-estar, que 

podem derivar de uma distribuipao de ren- 

da altamente viesada. 

(ii) Muitiplicadores 

Mesmo uma queda relativamente mo- 

desta no PNB, ou outras mudanpas eco- 

nomicas nos pafses industrializados, po- 

dem ter conseqiiSncias desagradaveis para 

grandes grupos da populapao pobre e suas 

crianpas nos pafses em desenvoivimento, 

dada a dependencia financeira e de corner- 

cio exterior. Esta extensao dos efeitos ne- 

gatives § um resultado de diversos "mui- 

tiplicadores" 

— Um recente artigo^) sugere que um 

declfnio de 1% na taxa de crescimento do 

PNB dos pafses industrializados represen- 

ta, em m6dia, um declfnio de 1,5% na 

taxa de crescimento do PNB dos pafses 

em desenvoivimento (que 6 um multiplica- 

dor de razcio 1:1,5). Para pafses em desen- 

voivimento, produzindo basicamente pro- 

(4) Rogers (1979) e Fleggl(1982). 

(5) Singer (1983). 

•SI 

dutos primaries, o impacto pode ser 

ainda maior. Estima-se que a queda de 

0,3% no PNB dos Estados Unidos, entre 

1969 e 1970, produziu um declfnio de 

12% nos prepos do cobre. Para a ZSmbia, 

um pafs altamente dependente da expor- 

tap3o do cobre, isto poderia resultar em 

um declfnio no PNB de cerca de 3%, ou 

multiplicador 1:10, relativamente 3 queda 

no PNB dos Estados Unidos. 

O impacto do multiplicador acima tor- 

na-se muito maior considerando-se: (a) a 
taxa de crescimento ma is elevada da po- 

pulapao nos pafses em desenvoivimento 

(2,2% em media, em 1980) quando com- 

parada com os pafses desenvovidos 

(0,8%), e (b) o fato de que a populapao 

dos pafses em desenvoivimento 6 pelo me 

nos tres vezes maior do que aquela dos 

desenvolvidos. 

A nfvel local, outros muitiplicadores 

podem ajudar a ampliar esses efeitos nega- 

tives. Ncfo 6 raro que um declfnio de 2 a 
3% na renda nacional dos pafses em de- 

senvoivimento resulte em um declfnio de 

10 — 15% nas rendas das classes ma is 

pobres. Neste caso, a razao do multiplica- 

dor esta ao redor de 1 ;5. 

Em termos do bem-estar da crianpa, o 

declfnio desproporcional na renda das fa- 

mflias mais pobres 6 agravado pelo fato 

de essas famflias terem geralmente um nu- 

mero de crianpas maior do que a m6dia. 

A crianpa de uma famflia pobre pode en- 

frentar, portanto, um multiplicador nega- 

tive da magnitude de, digamos, 1:1,5. Por 

fim, dentro da famflia, uma queda na 

disponibilidade de recursos, incluindo ali- 

mentos, pode ser dividida de uma maneira 

que afete de forma adversa as crianpas 

(particularmente meninas), devido a uma 

distribuipSfo de alimentos distorcida entre 

os familiares. 

Se levarmos em considerap3o o efeito 

combinado desses muitiplicadores, 6 f3cil 
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ver que, para uma crianpa pobre de uma 

famflia grande, sem bens de raiz, de um 

pafs de baixa renda, dependente externa- 

mente, mesmo uma queda de 2 ou 3 

pontos na taxa de crescimento do PNB 

das na(p6es industrializadas pode facilmen- 

te resultar em uma deteriora(pao da renda 

de 50% ou mais. Entretanto, mesmo que 

esta taxa conduza a uma visao imcomple- 

ta do impacto real, a perda do bem-estar 

e muito maior para o pobre do que para a 
famflia de renda media, quando se perde 

metade da renda de subsistencia. 

Felizmente, nem todo pobre, seja no 

meio rural ou no urbano, estci em tal 

situa^ao de dependencia. Os multiplicado- 

res nSTo sSb consequencias inevitaveis — e 

nem operam todos com a mesma intensl- 

dade e na mesma dire<pao. Muito depende 

das prioridades e escolhas da polftica so- 

cial. 

(iii) Intervalos de tempo 

Existem intervalos de tempo entre o 

comedo da recessao econdmica e o ponto 

no qual as deteriorapoes no bem-estar e 
na sobrevivencia da crianpa tornam-se apa- 

rentes. 

As razoes para esses intervalos foram 

dadas. A extensao deles varia substancial- 

mente, dependendo das caracterfsticas da 

comunidade ou pafs envolvido. Nas socie- 

dades nas quais falta maior capacidade para 
resistir a crise, esses intervalos podem ser 

muito curtos. Durante a crise de 1974-75 

em Bangladesh, o aumento de 100% no 

pre^o do arroz foi seguido por uma eleva- 

p5fo nas taxas de mortalidade infantil e 

totc\l ap6s um perfodo de dois a quatro 
meses^H7) conclusao 6bvia e a de que, 

nas sociedades pobres com baixos nfveis 

de poupancpa, escassez de estoque de ali- 

mentos e falta de mecanismos institucio- 

(6) McCord e outros (1980) 

(7) Langsten (1980). 

nais ou tradicionais para redistribuigao ou 

transferencia de renda em perfodos de cri- 

se, as desarticulagoes econbmicas mais s6- 

rias refletem-se quase que imediatamente 

em aumento nas taxas de mortalidade, 

particularmente de crianpas, velhos e po- 

bres. 

Em pafses com maiores recursos, esses 

intervalos sao mais longos. Na Costa Rica, 

esses intervalos (entre as crises economicas 

induzidas por fatores externos e o aumen- 

to na mortalidade infantil) tern sido esti- 

mados entre um e dois anos^®). Nos Esta- 

dos Unidos, as taxas de mortalidade p6s-na- 

tal tern revelado um atraso de tres a cinco 

anos, ap6s um declfnio econdmico^. 

Pode-se notar que medidas polfticas 

apropriadas podem, em larga medida, ou 

mesmo totalmente, compensar o impacto 

negative da recessao, particularmente em 

pafses com alguns recursos. O recente 

agravamento do estado geral da crianpa 

nos Estados Unidos e certamente induzido 

por fatores polfticos, e nao por motives 

economicos. De forma an^loga, as medi- 

das polfticas implementadas recentemente 

na Coreia, com o objetivo de atingir os 

10% mais pobres da populagao e suas 

criangas, em um ano marcado pela crise 

economica, ou ainda a decisao do gover 

no cubano de manter as despesas sociais, 

a despeito de um declfnio nos recursos 

orgament^rios em geral, sao resultantes de 

respostas polfticas precisas. 

Entretanto, tais medidas macroecono- 

micas, embora protejam os nfveis de des- 

pesas sociais, nifo desempenham quaiquer 
mudanga na natureza das intervengoes em 

beneffcio da infancia. Sem duvida, em Cu- 

ba este redirecionamento das despesas so- 

ciais data da d^cada de 60, enquanto na 

Cor6ia foram concentrados esforgos em 

estender a cobertura dos servigos. Em ge- 

(8) Rosero Bixby (1983) 

(9) Brenner (1973). 
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ral, nao evidencia, nos pafses examina- 

dos, de uma reestruturapao das despesas 

publicas no sentido de uma apS'o altamen- 

te prioritciria e eficiente, em termos de 

custos, que possa proteger as crianpas, 
mesmo nos perfodos de recessao. Uma 

excepcio parciai 6 talvez o caso do Brasil, 

onde uma campanha de imunizagSfo em 

massa iniciada pe'o governo, e conduzida 
por voluntaries, erradicou completamente 

a poliomelite. AI6m da imuniza^o, outras 

medidas de baixo custo, que podem ter 

um grande impacto sobre a melhoria do 

bem-estar da crian^, em um prazo rela- 

tivamente curto, inclui: a amamenta<pao 

materna, uma suplementapao alimentar, a 

educao^o da mulher, um acompanhamen 

to do crescimento da crianga, e o uso de 

sais de reidratapao para controle de doen- 

pas diarr6icas. Essas medidas, claramente 

ilustradas no estudo do UN ICE F, "State of 

the World's Children" para 1983 e 1984, 

podem ser consideradas capazes de acele- 

rar substancialmente a sobrevivencia e o 

desenvolvimento da crianpa; mesmo em 

perfodos de declfnio dos recursos disponf- 

veis. 

4. Uma Interpretapao Geral 

O sumario anterior revela claramente 

que o declfnio nas rendas e nos recursos 

para as crianpas 6 geral, inconfundfvel e, 

em certos casos, extremamente severo. 0 

declfnio na qualidade e na quantidade dis- 

ponfveis de bens e servipos sociais bcisicos 

e necessSrios tamb6m parece ser muito 

geral, embora menos profundo e — como 

no caso da educapao — de natureza de 

longo prazo. O impacto na sobrevivencia e 

bem-estar da crianpa parece, ao contrario, 

mais complexo. 0 risco de morte para as 

crianpas tern aumentado naqueles casos 

onde o declfnio nas rendas familiares e os 

cortes nos servipos sociais seja particular- 

mente severo. NcTo se observa, contudo, 

um aumento geral da mortalidade infantil, 

mesmo nos pafses que experimentaram re- 

cessao moderada. Na verdade, as taxas de 

mortalidade infantil e alguns indicadores 

sociais tern continuado a melhorar — em- 

bora a taxas muito reduzidas. Na maioria 

dos pafses, observa-se, contudo, uma se- 

ria deteriorapao nos indicadores de nutri- 

p§o, estado da sa6de e investimentos no en- 

sino, e 6 bastante evidente que, se este pro- 

cess© nao for revertido, ele pode conduzir 
a deteriorapdes mais dram^ticas, que podem 

refletir-se no future em uma taxa mais ele 

vada de mortalidade infantil. 

Como entao se pode explicar esta apa- 

rente discrepancia entre indicadores de in- 

sumos e de progress© de um lado, e indi 

cadores de resultado, de outro? Poderr 
ser dadas quatro interpretapoes: 

— Primeira — dentre os quinze paf- 

ses^^ aqui analisados com alguma pro- 

fundidade, seis (India, Sri Lanka, Coreia 

do Sul, Cuba, Panamci e Colombia) ncfo 

experimentaram nenhuma recessao econo- 

mica durante o perfodo 1979-82. Foram 

observadas taxas de crescimento negativas 

na India somente em 1979, e na Cor6ia 

em 1980. Portanto, nao se poderia esperar 

uma deteriorapao no bem-estar da crianpa, 

a parte das influencias das forpas estrutu- 

rais. 

— Segunda — como foi repetidamente 

mencionado neste artigo, na maioria dos 

pafses onde a recessao economica foi — 

por razoes externas ou internas — mais 

pronunciada, simplesmente nao hci infor- 

mapoes recentes suficientes para eviden- 

ciar perdas de bem-estar, e aumentos na 

mortalidade das crianpas. Por exemplo, 

Zambia, Tanzania e Nigeria enfrentam cri- 

ses s^rias, prolongadas e estruturais, e as 

informapoes mais recentes sobre o bem-es- 

tar da crianpa datam do fim dos anos 70, 

ou de 1980. Nesses e em outros casos, 

(10) AI6m dos onze casos nacionais estudados, 
apresentados separadamente, informapdes 
sobre Costa Rica, Panamci, Coldmbia e 
Venezuela estao contidas no artigo de 
Altimir, nesta edipao. 
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portanto, nao e possfvel documentar a 

perda do bem-estar e da sobrevivencia, 

que muito provavelmente jci deve ter ocor- 

rido. 

— Terceira — os pafses analisados sao 

muito diferentes em termos de nCvel de 

renda, abertura da economia e dos tipos de 

polftica de ajustamento social implemen- 

tados durante as crises econdmicas. Nao 

se poderia, portanto, esperar que surgisse 

um padrao totalmente uniforme. As eco- 

nomias de renda m^dia e alta, por exem- 

plo, tem uma capacidade inerentemente 

mais elevada para resistir a crises, que 

poderiam ser refletidas em seus indicado- 

res sociais. Por extensao, em economias 
predominantemente rurais e altamente iso- 

ladas, como a India, os efeitos da recessao 

mundial sao sentidos apenas marginalmen- 

te. Em geral, a maioria das populates 

rurais e agrfcolas do Terceiro Mundo sao 

mais sujeitas a mudanpas nas polfticas in- 

ternas e condipoes climciticas, do que a 

flutuapoes da economia internacional. 

— Quarta — e taivez a principal — a 

evidencia sugere fortemente a existencia 

de intervalos entre a deteriorapao de indi 

cadores de insumo e os indicadores de 

progresso e de resultados. Dentre os ulti- 

mos, o aumento na mortalidade infantil 

parece ser normalmente precedido por 

mudanpas nos indicadores do estado de 

saude, nutripao etc. 

A existencia e durapcTo desses intervalos 

podem ser explicados como segue: 

(a) pela nao-propensao das famClias em 

diminuir suas reserves de poupanpas e 

alimentos, e de liquidar seu capital de 

giro ou incorrer em dfvidas, a menos 

que haja uma redupcfo de alimentos, e 

outros consumes essenciais abaixo 

dos nfveis crfticos. De forma analoga, 

os governos normalmente tentam re- 

tardar os cortes nas despesas sociais. 

que sao de natureza polftica particu- 

larmente mais sensfvel. Muitos gastos 

publicos, em oleodutos, por exemplo, 

nao podem ser facilmente reduzidos. 

(b) pela construpao e manutenpao, a des- 

peito da recessao, de centros de orga- 

nizapao social e de conhecimento e 

prcitica de saude (por exemplo, nfveis 

de educapao das maes, heibitos de hi- 

giene, pr^ticas tradicionais de saude 

etc.), que ajudam a proteger os efei- 

tos de perfodos economicos adversos. 

A forpal dos aspectos positives dessas 

circunstdncias poderia determinar par- 
cialmente a extensao do perfodo 

de tempo durante o qual as famflias 

poderiam sofrer as consequencias mais 

s^rias da recessao. Analogamente, 

com a atenpao das instituipdes gover- 

namentais, a capacidade do setor publi- 

co de fazer ajustes apropriados do 

declfnio das receitas dependeria, em 

certa medida, dos dirigentes, tanto 

quanto da competencia e flexibilidade 

administrativa. 

Concluindo, pode-se observar, de 

forma realfstica, que uma deteriora- 

pao real tomou e estel tomando lugar nas 

vidas das crianpas em todo o mundo, Em- 

bora a piora inicial tenha sido algumas vezes 

retardada — particularmente em pafses de 

renda media — pela existencia de recursos, 

experiencia e facilidades acumuladas no 

passado, existem fortes razoes para acredi 

tar que a presente crise pode-se tornar um 

fator de deteriorap^o do bem-estar da 

crianpa — principalmente para a popula 

p§o de pafses mais pobres — em questao 

de poucos anos. A evidencia fornecida por 

este trabalho pode ser considerada n5b 

somente indicative da deteriorapefo que jci 

ocorreu, mas como um sinal de adverten- 

cia. As condipoes de vida das crianpas po- 
dem sofrer uma piora consideravel, dentro 

de um prazo relativamente curto, a menos 

que sejam tomadas medidas imediatas. 
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