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PREVIDÊNCIA1

A conjuntura previdenciária do ano 2000
tem apontado para um fato bastante sur-
preendente na área da previdência social
básica, aqui entendida como o Regime Ge-
ral de Previdência Social (RGPS) adminis-
trado pelo INSS para o conjunto de traba-
lhadores regidos pela CLT: apesar de a con-
juntura macroeconômica favorável e da
retomada de geração de empregos de-
pois de anos de estagnação no mercado de
trabalho, a arrecadação sobre a folha sala-
rial não apresentou crescimento em ter-
mos reais, se comparada com o mesmo pe-
ríodo no ano anterior. Ao contrário, na
comparação do acumulado até o mês de se-
tembro, entre os anos de 1999 e 2000,
constata-se um recuo real da arrecadação
sobre a folha de aproximadamente R$ 900
milhões em relação ao ano anterior. Como
um importante motivo para tanto, poderia
ser citado o fato de que o salário médio
real continua descendendo e que o volu-
me de empregos gerados pela retomada
econômica prossegue dividido entre o se-
tor formal e o informal. Dessa forma, a
principal base de incidência das contribui-
ções previdenciárias continua apresentan-
do sinais de fraqueza. Cabe notar, no en-
tanto, que a perda de arrecadação sobre a
folha salarial foi quase completamente
compensada pelo crescimento da arreca-
dação sobre o faturamento nas pequenas e
microempresas (Regime SIMPLES) e, prin-

cipalmente, pelos diversos mecanismos de
recuperação de dívidas empregados pela
Previdência Social em 2000.

Não obstante a ausência de crescimento da
arrecadação real, verificou-se, nos nove
primeiros meses de 2000, uma diminuição
real do déficit do RGPS, curiosamente tam-
bém no montante de cerca de R$ 900
milhões. Esse desempenho foi devido à re-
dução do valor total pago para benefícios
na comparação dos dois anos, sendo que a
principal rubrica responsável pela queda
dos gastos com benefícios foi a da aposen-
tadoria por tempo de contribuição. Esses
benefícios também apresentaram notável
desaceleração da sua velocidade de cresci-
mento entre os anos de 1998 e 2000. É
possível que a implementação do fator
previdenciário pela Lei no 9 876/1999 te-
nha alguma relação com esse fenômeno.
Porém, é mais plausível que, por ora, trate-
se apenas de um refluxo que segue ao fim
da  corrida pela aposentadoria por tempo de

serviço, que ocorreu no período 1995/98 e
deve ter feito que os grupos etários, que no
transcurso normal das suas trajetórias la-
borais teriam solicitado a aposentadoria
precoce no ano de 2000, estejam entre
aqueles que anteciparam seu retiro. O fator
previdenciário propriamente, cuja fórmu-
la e lógica procuram incentivar a posterga-
ção da aposentadoria por tempo de contri-
buição, estará sendo implementado grada-
tivamente, ao longo dos próximos cinco
anos. Só então será possível avaliar plena-

1. Agradecemos a diversos técnicos do Ministério da Previdência
e Assistência Social pelo fornecimento de dados brutos e outras
informações primárias relevantes para a análise.
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FINANCIAMENTO E GASTOS

Na área do gasto previdenciário e seu finan-
ciamento, apresentam-se, a seguir, algumas
considerações bastante preliminares para o
período janeiro/setembro de 2000, sujeitas a
modificações até o final do ano. Nos últimos
meses de cada exercício fiscal, usualmente
ocorrem diversas alterações via estornos e
remanejamentos de fontes e despesas, bem
como aprovação de créditos suplementares e
realização de gastos represados ao longo do
ano. As tabelas 1, 2 e 4 foram extraídas do
fluxo de caixa do INSS e mostram uma radio-
grafia parcial da estrutura de gastos e das fon-
tes de financiamento da Previdência Social
básica no período em análise.

A tabela 1 trata dos recebimentos do INSS e
o ponto inicial, muito surpreendente, é o
fato de que a arrecadação bancária, ou seja,
sobre a folha salarial, não subiu em termos
reais apesar da conjuntura macroeconômi-
ca favorável. Isso pode ser devido, por um
lado, à continuidade da tendência de que-
da dos salários reais e, por outro, ao fato de
que apenas parte do total de novos empre-
gos gerados seja de empregos assalariados
formais. Por outro lado, a arrecadação do
regime tributário SIMPLES, abrangendo pe-
quenas empresas que contribuem com um
percentual sobre o seu faturamento, ele-
vou-se e isso provavelmente ocorreu em
função do momento macroeconômico as-
cendente, em comparação a anos anterio-
res. Tais fenômenos são bastante significa-
tivos do ponto de vista do financiamento
da política previdenciária, uma vez que a
arrecadação da Previdência é constituída
classicamente por contribuições sobre a
folha salarial formal, pagas por emprega-
dores e trabalhadores, ou sobre o fatura-
mento, no caso de empresas optantes pelo
SIMPLES e do setor rural.

mente seu impacto sobre o comportamen-
to dos beneficiários.

Na reforma da previdência do funcionalis-
mo federal registrou-se um impasse em
2000, dada a decisão do STF, tomada ainda
em 1999, contra o reajuste de alíquotas de
contribuição para servidores ativos e a
criação de uma contribuição para inativos e
pensionistas, conforme havia sido previsto
na Lei no 9 783/1999. Já nos regimes de
previdência do funcionalismo estadual e
municipal houve alguns avanços pontuais,
por exemplo, com a reforma ocorrida, em
janeiro, em Pernambuco. Continuam em
aberto, no entanto, as reestruturações em
estados importantes, como é o caso de São
Paulo e do Distrito Federal. Vale a pena
mencionar que começou a funcionar o sis-
tema de compensação financeira entre di-
ferentes regimes de previdência, previsto
pela Lei no 9 796/1999, envolvendo o INSS

e diversos estados e municípios.

Por fim, na área da previdência comple-
mentar fechada registra-se um processo de
modernização da infra-estrutura física e re-
visão da legislação. No entanto, a monta-
gem de estruturas de tributação e regulação
modernas para um sistema de previdência
complementar em rápida expansão não ne-
cessariamente apresenta-se como linear e
exige amplos esforços de aprendizagem so-
cial. Isso ficou particularmente evidente,
nos meses finais de 2000, em pelo menos
dois eventos: i) a substituição do secretário
de Previdência Complementar em meio ao
debate público, em parte com reduzida fun-
damentação técnica, sobre o modelo de tri-
butação mais adequado a fundos de pensão
complementares abertos e fechados; e ii) por
ocasião da edição e posterior revogação da
Resolução no 2 720/2000 do Conselho Mo-
netário Nacional, que havia criado regras
restritivas para a composição das carteiras
de investimentos dos fundos de pensão,
com forte resistência dos próprios fundos.
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Os diversos programas de recuperação de
créditos do período, que em certa medida
também dependem da disponibilidade de
caixa dos devedores para sua adesão, conse-
guiram suprir a lacuna da queda da arreca-
dação sobre a folha salarial. Entre os meca-
nismos de recuperação de débitos destacam-
se o REFIS e o reparcelamento de dívidas de
estados e municípios, abertos para novas
adesões no ano de 2000, bem como os Cer-
tificados de Dívida Pública (CDP). Os CDP

são títulos emitidos pela Secretaria do Te-
souro Nacional, existentes desde 1997, des-
tinados especificamente para permitir o pa-
gamento de dívidas com o INSS. O compra-
dor de CDP beneficia-se de um deságio sobre
o valor de face de cada CDP no momento da
compra (na média de aproximadamente
29%). Para dívidas de até R$ 500 mil, a ope-
ração é direta e a STN emite, por solicitação,
o número de CDP necessário para o salda-
mento da dívida renegociada com o INSS.
Para dívidas acima desse valor, o empresá-
rio devedor precisa contratar uma institui-
ção financeira, que participa em seu nome

de um leilão de CDP, arrematando o número
de títulos necessários. Esses leilões geral-
mente ocorrem uma vez ao mês. É impor-
tante olhar detalhadamente para esses ins-
trumentos, dado que a política de recupera-
ção de créditos tem tido importância cres-
cente. As inovações tecnológicas e de gestão
na área da fiscalização têm permitido um
aumento significativo da eficiência fiscali-
zatória e do crescimento da dívida ativa ins-
crita no INSS ao longo dos últimos anos.
Esta superou o patamar de R$ 58 bilhões no
final de 1999, o que significa quase duplicar
o valor de R$ 30 bilhões registrado ao final
de 1997.

É interessante, por fim, também ressaltar,
na tabela 1, as modificações na estrutura
de fontes das transferências realizadas pela
União. Houve aí um crescimento da parti-
cipação da CPMF e da COFINS, enquanto as
transferências ordinárias − CSLL e outros
(incluindo o ex-FEF e sua sucessora, a DRU)
− não têm mais a mesma significância de
anos recentes.

RECEBIMENTO DO INSS (EXTRATO DO FLUXO DE CAIXA),
ACUMULADO JAN./SET. − 1999 E 2000

ACUM. JAN/SET. 1999 %%%%% ACUM. JAN/SET. 2000 %%%%%

A.RECEBIMENTOS 51.890.834 100 51.299.241 100

A.1. ARRECADAÇÃO 40.573.175 78,2 40.497.765 78,9

ARRECADAÇÃO BANCÁRIA 38.669.129 74,5 37.785.432 73,7

ARRECADAÇÃO / SIMPLES 1.224.148 2,4 1.390.116 2,7

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS* 726.180 1,4 1.424.354 2,7

RESTITUIÇÕES DE ARRECADAÇÃO -46.282 -0,1 -102.137 -0,2

AAAAA.2..2..2..2..2. TRANSFERÊNCIASTRANSFERÊNCIASTRANSFERÊNCIASTRANSFERÊNCIASTRANSFERÊNCIAS DADADADADA UNIÃOUNIÃOUNIÃOUNIÃOUNIÃO 10.695.831 20,6 10.545.481 20,6

RECURSOS ORDINÁRIOS 906.045 1,7 299.596 0,6

COFINS 3.771.875 7,3 5.090.052 9,9

CPMF 4.373.492 8,4 4.786.924 9,3

CSLL 529.963 1 338.702 0,7

OUTROS (FEF, PSS, PASEP) 1.114.456 2,1 30.208 0,1

AAAAA.3..3..3..3..3. OUTROSOUTROSOUTROSOUTROSOUTROS RECEBIMENTOSRECEBIMENTOSRECEBIMENTOSRECEBIMENTOSRECEBIMENTOS********** 621.828 1,2 255.994 0,5

Fonte: Fluxo de Caixa do INSS; elaboração: DISOC/IPEA.

Notas: 1 REFIS, CDP, depósitos judiciais, outros.
2 Rendimentos financeiros, antecipação de receitas, outras receitas próprias.
Obs.: Valores em R$ mil de dez.1999. Deflator: IGP-DI, com correção mês a mês.

TABELA 1
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mente, dados mais desdobrados sobre
quantidade e valor dos benefícios emitidos
� conceito que não coincide plenamente
com os critérios contábeis do fluxo de caixa
� parecem apontar que a grande maioria da
queda do gasto real com benefícios está lo-
calizada no programa de aposentadorias
por tempo de contribuição. Conforme a ta-
bela 3, o valor das aposentadorias por tem-
po de contribuição emitidas entre janeiro/
setembro de 2000 caiu em aproximada-
mente R$ 1 bilhão em relação a igual perío-
do do ano anterior, perfazendo quase a to-
talidade da queda detectada a partir do exa-
me do fluxo de caixa na tabela 2.

Como resultado dos dois movimentos cita-
dos − de manutenção aproximadamente
constante dos recebimentos do INSS e da
queda do valor real dos gastos previdenciá-
rios ao longo do período enfocado −, hou-
ve, na comparação dos três primeiros tri-
mestres de 2000 e 1999, diminuição de
aproximadamente R$ 900 milhões do défi-
cit do saldo previdenciário ou saldo opera-
cional do INSS (ver tabela 4), que é coberto
com parte das transferências da União
mencionadas na tabela 1. Dessa forma, ve-
rificou-se, pela primeira vez, nos anos re-

Na tabela 2, na qual se enfocam os desembol-
sos do INSS a partir de um extrato do fluxo de
caixa acumulado entre janeiro/setembro de
1999 e 2000, surpreende o fato de que o va-
lor real dos pagamentos efetuados pelo INSS

tenha caído em quase R$ 900 milhões (em
R$ de dezembro de 1999) na comparação dos
dois períodos considerados. Destaca-se que
esse descenso não ocorreu nos benefícios
assistenciais nem nos custos administrativos,
mas nos benefícios previdenciários, cuja ru-
brica caiu em mais que R$ 1,1 bilhão. Esta
tendência é confirmada pelos dados cons-
tantes da tabela 3, que apresenta o valor dos
benefícios emitidos.

Na medida em que os salários reais também
descenderam nesse período, seria de se es-
perar que o sistema previdenciário, que está
acoplado ao mundo do trabalho, sofresse
algum impacto dessa queda. Isso pode ter-se
dado em parte via valor dos benefícios no-
vos concedidos (a verificar) ou pelas taxas
de inflação mais elevadas do período e do
procedimento de deflacionamento mês a
mês adotado para se elaborarem as tabelas.
Cabe, portanto, acompanhar a evolução do
valor real dos benefícios previdenciários
com cuidado no futuro próximo. Inicial-

ACUM. JAN./SET. 1999 % ACUM. JAN./SET. 2000 %%%%%

BBBBB..... PAGAMENTOSPAGAMENTOSPAGAMENTOSPAGAMENTOSPAGAMENTOS 51 745 269 100 50 833 019 100

BBBBB.1. .1. .1. .1. .1. PAGAMENTOSPAGAMENTOSPAGAMENTOSPAGAMENTOSPAGAMENTOS     INSSINSSINSSINSSINSS 49 055 866 94,8 48 027 333 94,5

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 44 350 032 85,7 43 239 108 85,1

BENEFÍCIOS NÃO-PREVIDENCIÁRIOS 1 837 785 3,6 1 898 069 3,7

* ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO 594 601 1,1 495 117 1

* BENEFÍCIOS ASSIST. (BPC-LOAS) 1 243 184 2,4 1 402 952 2,8

PESSOAL 1 849 951 3,6 1 830 371 3,6

CUSTEIO 1 018 098 2 1 059 785 2,1

BBBBB.2. .2. .2. .2. .2. TRANSFTRANSFTRANSFTRANSFTRANSF. . . . . AAAAA     TERCEIROSTERCEIROSTERCEIROSTERCEIROSTERCEIROS 2 689 402 5,2 2 805 686 5,5

PAGAMENTOS DO INSS (EXTRATO DO FLUXO DE CAIXA),

ACUMULADO JAN/SET., 1999 E 2000

Fonte: Fluxo de caixa do INSS; elaboração: DISOC/IPEA.
Obs.: Valores em R$ mil dez.1999. Deflator: IGP-DI, com correção mês a mês.

TABELA 2
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centes, queda do déficit da Previdência So-
cial básica em relação ao ano anterior, cor-
roborando, por ora, as previsões de curto

prazo existentes após a aprovação da
Emenda Constitucional no 20/1998 e da
Lei no 9 876/1999.

VALOR DE BENEFÍCIOS EMITIDOS PELO INSS,

ACUMULADO JAN./SET., 1998 A 2000

ACUM. JAN./SET ACUM. JAN/SET ACUM. JAN./SET COMPOSIÇÃO % %

1998 1999 2000 2000 2000/1999 2000/1998

A B C (EM %) (C/B) (C/A)

T O T A LT O T A LT O T A LT O T A LT O T A L 44 432 913 166 45 252 581 267 43 997 939 339 100,0 -2,8 -1,0

PREVIDENCIÁRIOSPREVIDENCIÁRIOSPREVIDENCIÁRIOSPREVIDENCIÁRIOSPREVIDENCIÁRIOS 40 639 407 510 41 322 305 262 40 108 959 518 91,2 -2,9 -1,3

APOSENTADORIAS 29 657 059 858 30 118 037 337 28 893 612 728 65,7 -4,1 -2,6

* IDADE 8 196 297 513 8 322 801 513 8 201 577 321 18,6 -1,5 0,1

* INVALIDEZ 3 779 318 772 3 878 607 011 3 879 460 872 8,8 0,0 2,6

* TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 17 681 443 573 17 916 628 813 16 812 574 535 38,2 -6,2 -4,9

PENSÃO POR MORTE 9 549 575 041 9 752 522 846 9 583 108 663 21,8 -1,7 0,4

AUXÍLIO-DOENÇA 1 359 475 799 1 371 353 735 1 338 339 184 3,0 -2,4 -1,6

SALÁRIO-MATERNIDADE 39 503 095 51 743 553 267 626 116 0,6 417,2 577,5

OUTROS 33 793 717 28 647 792 26 272 827 0,1 -8,3 -22,3

ACIDENTÁRIOSACIDENTÁRIOSACIDENTÁRIOSACIDENTÁRIOSACIDENTÁRIOS 1 387 608 712 1 404 868 770 1 343 647 035 3,1 -4,4 -3,2

APOSENTADORIAS 272 005 102 285 506 224 290 716 481 0,7 1,8 6,9

PENSÃO POR MORTE 407 353 114 401 253 050 377 129 451 0,9 -6,0 -7,4

AUXÍLIO-DOENÇA 334 723 066 330 249 249 294 606 420 0,7 -10,8 -12,0

AUXÍLIO-ACIDENTE 319 752 377 336 402 774 334 015 232 0,8 -0,7 4,5

AUXÍLIO SUPLEMENTAR 53 775 054 51 457 473 47 179 452 0,1 -8,3 -12,3

ASSISTENCIAISASSISTENCIAISASSISTENCIAISASSISTENCIAISASSISTENCIAIS 2 405 896 944 2 525 407 235 2 545 332 786 5,8 0,8 5,8

AMPAROS ASSIST. (LOAS) 975 540 165 1 235 516 034 1 406 285 580 3,2 13,8 44,2

* IDOSO 174 006 709 333 157 601 444 642 891 1,0 33,5 155,5

* PORT. DE DEFICIÊNCIA 801 533 455 902 358 433 961 642 689 2,2 6,6 20,0

PENSÕES MENS. VITALÍCIAS 52 131 337 51 729 569 51 464 715 0,1 -0,5 -1,3

RENDAS MENS. VITALÍCIAS 1 378 225 442 1 238 161 632 1 087 582 492 2,5 -12,2 -21,1

* IDADE 545 797 436 479 178 300 411 330 377 0,9 -14,2 -24,6

* INVALIDEZ 832 428 006 758 983 332 676 252 115 1,5 -10,9 -18,8

Fonte: MPAS/SPS.
Obs.: Valores em R$ mil dez.1999. Deflator: IGP-DI, com correção mês a mês.

TABELA 3
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A tabela 5, que trata da execução orça-
mentária dos diversos programas relati-
vos à área previdenciária, mostra índices
de execução próximos ao que seria de se
esperar para a época do ano. A exceção é
o programa da Previdência Complemen-
tar, cuja dimensão está fora do normal di-
ante do fato de que foi previsto, para o
ano de 2000, ingresso do empréstimo do
Banco Mundial e contrapartida brasileira,
destinado à modernização da infra-estru-
tura física e legal de supervisão dos fun-
dos de pensão fechados. Conforme o
MPAS, a execução desse projeto ainda não
apareceu orçamentariamente. Também é
interessante ressaltar que, em um contex-
to de contenção fiscal, a maior fatia dos
gastos do MPAS � benefícios � não pode

ser contingenciada por diversos motivos
óbvios, desde legais a políticos, pelo que,
se fossem desdobrados os programas por
projetos e atividades, constatar-se-ia que é
geralmente nas rubricas de custeio que os
índices de execução são mais baixos (bas-
tante evidente no programa Arrecadação
de Receitas Previdenciárias). A maior
compressão, em termos fiscais, tem sido
nos custos para efetuar-se o pagamento
dos benefícios, nos quais há um esforço
do MPAS para implementar a modalidade
de crédito em conta corrente, ao invés do
cartão magnético. O crédito direto do be-
nefício na conta corrente do segurado
tem custo operacional mais que quatro
vezes inferior ao da emissão de um cartão

magnético específico para o segurado.

ACUM. JAN./SET. 1999 ACUM. JAN./SET. 2000

ARRECADAÇÃO LÍQUIDA (ARREC. BANC. − TRANSFER. A TERC.) 37.883.772 37.692.079

SALDO PREVIDENCIÁRIO (ARR. LÍQ. − BENEF. PREV.) -6.466.260 -5.547.029

SALDO (ARR. LIQ. − BENEF. PREV. E NÃO-PREV.) -8.304.045 -7.445.098

RESULTADO FINANCEIRO DO INSS (EXTRATO DO FLUXO DE CAIXA),

ACUMULADO JAN./SET. − 1999 E 200

Fonte: Fluxo de caixa do INSS; elaboração: DISOC/IPEA.
Obs.: Valores em R$ mil dez. 1999. Deflator: IGP-DI, com correção mês a mês.

TABELA 4

ORÇAMENTO 2000 NÍVEL DE
PROGRAMAS AUTORIZADO (A) EMPENHADO PAGO (B) EXECUÇÃO

EM R$ MILHÕES EM % EM R$ MILHÕES EM R$ MILHÕES EM % (B)/(A)

PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA 61.485.207 72,3 40.887.701 40.492.536 71,0 65,9

ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 187.765 0,2 29.976 29.973 0,1 16,0

QUALIDADE DO ATENDIMENTO NA
PREVIDÊNCIA SOCIAL 76.163 0,1 49.971 49.665 0,1 65,2

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 4.662 0,0 840 840 0,0 18,0

INDENIZAÇÕES E PENSÕES ESPECIAIS DE

RESPONSABILIDADE DA UNIÃO 731.614 0,9 439.625 439.625 0,8 60,1

PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E
PENSIONISTAS DA UNIÃO 22.529.805 26,5 16.173.466 16.014.798 28,1 71,1

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 85.015.217 100,0 57.581.578 57.027.437 100,0 67,1

Fonte: SIAFI/STN; elaboração: DISOC/IPEA.
(A) Autorizado = Dotação Inicial (Lei após Vetos) + Créditos Adicionais e Remanejamentos.
(B) Valores Pagos corresponde ao executado acumulado até 15/09/2000. Valores em R$ mil correntes.

TABELA 5
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROGRAMAS DA ÁREA DE PREVIDÊNCIA −

PPA 2000/2003
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ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS E

PROGRAMAS

A evolução da Previdência Social básica
(INSS) em 2000 ficou marcada fundamen-
talmente pelos efeitos da aprovação em 26/
11/1999 da Lei no 9 876, mais conhecida
pela criação do fator previdenciário.2  No que
tange ao público coberto pelo INSS, com
essa lei aparentemente encerrou-se, ao me-
nos por enquanto, o ciclo da reforma da
previdência no governo Fernando Henri-
que Cardoso. Nas áreas da previdência do
funcionalismo público e da previdência
complementar restam, ainda, diversas me-
didas em andamento ou em suspenso, a se-
rem comentadas adiante neste texto.

Em termos de benefícios, há dois efeitos prin-
cipais a destacar na área de cobertura do INSS.
Primeiro, houve forte expansão do papel do
salário-maternidade no leque de benefícios
da Previdência,3   tanto em termos de núme-
ro de benefícios, quanto de valor (ver tabelas
3 e 6 a 8). O fenômeno da quase triplicação
do número de benefícios em estoque e da
quadruplicação do número de benefícios con-
cedidos em comparação a períodos anterio-
res (+296,0% sobre 1999) deve-se à expan-
são da cobertura desse benefício, introduzi-
da na Lei no 9 876, uma vez que, até então,
estavam abrangidas apenas as seguradas em-
pregadas, domésticas e rurais e, a partir de
dezembro de 1999, também as contribuintes
autônomas e facultativas. Além disso, deve-
se também ao fato de que o próprio INSS cen-
tralizou a concessão e o pagamento do bene-
fício para todas as seguradas, não mais per-
mitindo que empregadores dessem procedi-
mento a esses trâmites para suas funcionári-
as e descontassem parcela correspondente das
contribuições devidas. Por fim, em paralelo
a uma campanha de esclarecimento das se-

guradas rurais, nota-se uma expansão da co-
bertura do salário-maternidade na área rural,
onde as mulheres já possuíam acesso legal ao
benefício desde 1994 e, provavelmente em
função de um baixo grau de informação a
respeito dos seus direitos, até recentemente
não costumavam requerê-lo.

O segundo efeito é uma desaceleração da
taxa de crescimento do estoque de benefí-
cios, se descontada a evolução do salário-
maternidade. No acumulado do ano até se-
tembro, o total de benefícios concedidos
aumentou de 1,77 milhão (1999) para 2,16
milhões (2000). Porém, sem os 584 531
novos benefícios de salário-maternidade,
o número de novos benefícios teria caído
em 3,0%. Destaca-se a queda do número de
novas aposentadorias por tempo de contri-
buição (ATC) em aproximadamente 26,0%
− de 116 791, no período entre janeiro/se-
tembro de 1999, para 86 368, em igual pe-
ríodo de 2000.

Ainda é cedo para se dizer que as impor-
tantes modificações no perfil de conces-
sões de aposentadorias sejam conseqüên-
cia da criação do fator previdenciário inci-
dente sobre as ATC. Isso ocorre porque o
fator deve estar tendo um impacto inicial
apenas reduzido, dado que sua introdução
estará ocorrendo gradativamente ao longo
dos próximos cinco anos. Por enquanto, o
fenômeno deve ser, em boa parte, conse-
qüência do final da corrida à aposentadoria,
na qual muitos segurados aposentaram-se
no período anterior às votações decisivas
da reforma previdenciária, temendo que
suas expectativas de direito não viessem a
ser respeitadas no pós-reforma. Reforça
essa hipótese o fato de que o número de
aposentadorias por tempo de contribuição
concedidas no acumulado até setembro,
nos anos de 1998 (antes da promulgação
da Emenda Constitucional) e 2000 apre-
senta queda de 171,6%, maior do que a ve-
rificada na comparação entre 2000 e 1999.

2. Para uma explicação do fator previdenciário, ver quadro 1, p. 22.
3. O salário-maternidade é um benefício previdenciário que repõe
a renda das mulheres impedidas de trabalhar em função da gestação,
nascimento e primeira amamentação de um filho. A duração da
reposição de renda equivale à duração da licença-maternidade: um
período de 120 dias, sendo trinta dias antes da data prevista para o
parto, e 90 dias após o nascimento da criança.
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QUADRO

Ou seja, a queda não é fenômeno restrito
ao período recente, no qual o fator previ-
denciário entrou em vigor. Apenas em al-
guns anos, quando os impactos da ainda
não tão distante corrida à aposentadoria te-
rem deixado de marcar as flutuações de
aposentadorias concedidas no INSS e o fa-
tor estiver plenamente em vigor, é que
será possível avaliar com clareza sua força
enquanto instrumento de estímulo à pos-
tergação do momento de aposentadoria ou
não. É interessante mencionar, ainda, que
o Supremo Tribunal Federal deu parecer
favorável ao fator previdenciário em 15/
03/2000, negando ação contrária impetra-
da pelos partidos de oposição.
Se, por um lado, no desafio do controle fis-
cal do Regime Geral de Previdência Social
há sinais positivos, por outro lado está dado,
após as modificações legais dos anos 90, que

O FATOR PREVIDENCIÁRIO

O fator previdenciário é um fator ponderador introduzido na fórmula de cálculo dos
benefícios de aposentadoria no INSS pela Lei no 9 876. Em seu cálculo estão incorporados
a expectativa de vida, o tempo de contribuição e a idade do segurado no momento da
aposentadoria. Sua lógica de construção faz que a taxa de reposição do benefício (o
percentual que a aposentadoria representa do salário de benefício) aumente quanto
maior for a idade de aposentadoria e maior o tempo de contribuição. No caso das
aposentadorias por tempo de contribuição, sua inclusão é obrigatória e, quando em
aposentadorias por idade, seu emprego ocorre apenas se for vantajoso para o segurado.
Todos os outros benefícios do INSS não são calculados com o uso do fator previdenciário.
A lei estabeleceu um período de transição de cinco anos desde dezembro de 1999 para a
entrada em vigor do fator previdenciário: a cada mês que passa, a parcela do benefício a
ser calculada com o uso do fator cresce 1/60 avos, de tal sorte que, ao final de 60 meses (5
anos) de validade da lei, o fator responderá por 60/60 avos do cálculo das aposentadorias
por tempo de contribuição. O fato de haver sido incluída na fórmula de cálculo a
expectativa de vida à idade de aposentadoria faz que o fator previdenciário seja
automaticamente reapurado a cada vez que o IBGE estima nova tábua de sobrevida para o
Brasil. Tal alteração do fator previdenciário em função de modificações da expectativa
de sobrevida, no entanto, somente tem impacto para os benefícios a serem concedidos
do momento da reapuração em diante e em nada altera os benefícios já concedidos com
base no valor antigo do fator. Cabe salientar, ainda, que o uso de uma expectativa de
sobrevida média para ambos os gêneros faz que homens subsidiem mulheres. Para maiores
detalhes, ver Pinheiro, V. e Vieira, S. (1999). Reforma da Previdência no Brasil: a Nova
Regra de Cálculo dos Benefícios. �In�: Conjuntura Social, v. 10, n. 4, out.- dez. 1999, p. 51-
67. Na Internet: http://www.mpas.gov.br/07_03.htm.

o acesso ao regime previdenciário tornar-
se-á crescentemente dependente do históri-
co contributivo. Para tal concorrem tanto o
alongamento do período contributivo mí-
nimo (carência) para acesso à aposentado-
ria por idade, previsto para chegar em 15
anos em 2011, quanto o fator previdenciá-
rio, utilizado no cálculo das aposentadorias
por tempo de contribuição. Por isso, em pa-
ralelo à dimensão fiscal, no campo previ-
denciário surge um desafio social de longo
prazo na expansão da cobertura e
(re)incorporação de segmentos atualmente
informais. Este será um desafio cujas pro-
porções irão muito além dos limites da polí-
tica previdenciária, exigindo a coordenação
de diversas políticas sociais setoriais, políti-
cas de mercado de trabalho, e que certamen-
te também terá interfaces com o debate so-
bre reforma tributária.
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No quadro legal, relativo à previdência so-
cial básica, houve dois eventos relevantes
no ano de 2000. Um deles foi a aprovação e
sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal,
que disciplinou a inserção orçamentária
dos sistemas previdenciários, com a criação
de fundo específico para o Regime Geral de
Previdência Social (FRGPS) junto ao INSS e
de contas específicas para movimentações
dos regimes próprios do funcionalismo pú-
blico, reforçando, também, os critérios de
equilíbrio financeiro e atuarial já previstos
em outros instrumentos legais. A outra no-
vidade é a Lei de Crimes contra a Previdên-
cia, que endureceu penas para diversos de-
litos da área previdenciária, agora tipifica-
dos em específico no Código Penal.

No andamento da reforma da previdência
do funcionalismo público federal houve certa
paralisia ao longo de 2000 em função do
impacto causado pela decisão do STF con-
tra as alíquotas da Lei no 9 783/99. A Lei
citada previa a cobrança, junto aos servi-
dores ativos, de alíquotas de contribuição
suplementares aos 11% a partir de certas
faixas de rendimento, bem como a intro-
dução de uma alíquota de contribuição
para os inativos e pensionistas. Dessa for-
ma, nos dois caminhos lógicos para o sa-
neamento do sistema � ajuste do plano de
benefícios e/ou da alíquota de contribui-
ção � houve reveses, ao menos parciais, no
Parlamento ou no Judiciário, ao longo do
processo de reforma previdenciária. Vale
ressaltar, no entanto, que, na Emenda
Constitucional no 20/1998, houve a im-
plementação de alguns limites ao plano de
benefícios dos sistemas do funcionalismo,
como a introdução da idade mínima de
60/55 anos para as aposentadorias por
tempo de contribuição. Uma possibilidade
de superar a barreira jurídica pode vir a ser
o Projeto de Emenda Constitucional (PEC)
no 136, enviado ao Congresso ainda em
fins de 1999, com o objetivo de permitir a
instituição da contribuição de inativos.

Existem ainda duas outras abordagens para
se procurar reduzir e, a longo prazo, o im-
pacto fiscal do sistema previdenciário do
funcionalismo público federal, ambas em
vias de serem implementadas. Uma é intro-
duzir um teto de benefícios na previdência
do funcionalismo, reduzindo o espectro de
renda dos funcionários sujeito ao atual mo-
delo de financiamento, no qual o Estado
contribui com mais de quatro quintos dos
recursos necessários, e complementar o res-
tante do benefício por meio de um fundo de
pensão fechado, nos moldes das EFPP, no qual
o empregador contribui na mesma propor-
ção que o trabalhador. Esse caminho − a cri-
ação de um teto de benefícios equivalente
ao teto do INSS − está sendo proposto pelo
Projeto de Lei Complementar no 9/99, atu-
almente em tramitação na Câmara dos De-
putados. A outra opção é a redução da popu-
lação coberta pelo sistema, o que já está em
vias de ocorrer, uma vez que na Emenda
Constitucional no 19/1998, mais conheci-
da como Reforma Administrativa, e sua legis-
lação subseqüente, limita-se o universo de
servidores estatutários, regidos pelo Regime
Jurídico Único e incluídos em regime previ-
denciário próprio, a algumas carreiras espe-
cíficas, chamadas de carreiras de Estado. To-
dos os demais servidores passarão a ser con-
tratados em regime de CLT e segurados obri-
gatórios do INSS; aqui o Estado precisa pas-
sar a pagar sua contribuição enquanto em-
pregador sobre o total da remuneração do
servidor. À medida que servidores estatutá-
rios passem a ser substituídos por outros,
contratados em regime de CLT, diminuirá o
universo futuro de beneficiários das regras
diferenciadas e custosas, atualmente reser-
vadas aos servidores públicos estatutários.

No campo da previdência do funcionalismo

estadual e municipal houve alguns avanços
pontuais ao longo do ano 2000, como, por
exemplo, a reforma em Pernambuco, em
janeiro de 2000. Por outro lado, os estados,
que em sua maioria já cobravam contri-
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buições dos seus aposentados e pensionis-
tas, também acabaram sendo afetados pela
decisão de 1999 (STF) contra a contribui-
ção de inativos e precisam lidar com um
desequilíbrio fiscal mais elevado. Após ne-
gociação com os municípios, foram tam-
bém adiados e modificados alguns requisi-
tos de funcionamento para os regimes pró-
prios dos estados e de aproximadamente 3
mil municípios, previstos na Lei no 9 717 e
na Portaria no 4 992. Deixou de ser neces-
sário apresentar o número mínimo de 1
mil segurados para se poder instituir um
regime municipal próprio, bastando a aná-
lise da viabilidade atuarial do regime. O
critério de que a receita tributária própria
do município seja superior à receita de
transferência advinda do Fundo de Partici-
pação de Municípios somente passa a va-
ler para os regimes criados a partir da Lei
no 9 717 (de 28/11/1998). Foram suspen-
sas, até 31/12/2001, a obrigatoriedade de
uma contribuição máxima do município
de duas vezes o valor da contribuição do
servidor segurado, bem como a de que o
total de gastos com o regime seja de, no
máximo, 12% da receita corrente líquida
ampliada do município (prevista na Lei no

9 717/98). A própria Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF) adiou, para 2002, o prazo
para estados e municípios ajustarem o seu
gasto de pessoal (inclusive com inativos)
ao limite de 60% da receita corrente líqui-
da. Apesar desses adiamentos, também
houve endurecimentos de regras pela ve-
dação das regressivas incorporações de grati-
ficações de cargos comissionados e outras
no valor do benefício, mediante modifica-
ção da Lei no 9 717. A LRF, além de reforçar
a exigência de avaliação atuarial sistemáti-
ca dos regimes próprios, exige a criação de
uma conta separada do Tesouro estadual
ou municipal para o regime próprio de
previdência, na qual serão depositadas as
disponibilidades de caixa do regime, as
quais não podem ser emprestadas ou apli-
cadas em títulos do próprio ente federativo
ou instituição por ele controlada.

Além dessas alterações no curso do progra-
ma de ajustamento dos regimes de previ-
dência estaduais e municipais, houve, em
2000, a novidade do início de pagamentos
da compensação financeira entre o INSS e
os regimes de estados e municípios, criada
pela Lei no 9 796/99. O mecanismo tem por
finalidade ressarcir estados e municípios
pelas contribuições efetuadas por servido-
res aposentados e que, antes da Lei no

8 112/90 (Lei do Regime Jurídico Único)
contribuíam para o ex-INPS. O valor total
repassado a quinze estados e 25 municípios
entre janeiro/outubro de 2000 foi de apro-
ximadamente R$ 7,0 milhões, o que ficou
aquém do que inicialmente se esperava.

Na previdência complementar, o ano de 2000
registrou um crescimento do estoque dos
ativos dos fundos de pensão fechados
(EFPP), que chegaram a aproximadamente
R$ 130 bilhões, ou seja, 13% do PIB. No
entanto, a cobertura do sistema de EFPPs
continua restrita a aproximadamente 6,5
milhões de pessoas, o que inclui os 2,2 mi-
lhões de segurados titulares (que estão en-
tre os melhor situados no mercado de tra-
balho) e seus dependentes. A Secretaria de
Previdência Complementar (SPC) do MPAS

acredita, entretanto, que a cobertura do
sistema deve aumentar a partir do momen-
to em que os três Projetos de Lei Comple-
mentar (PLP nos 63/99 e 1/00 atualmente
no Senado, e 9/99 na Câmara de Deputa-
dos, em regime de urgência constitucio-
nal) encaminhados, em 1999, ao Congres-
so Nacional forem aprovados.

Cabe mencionar também a continuidade
da execução do programa de modernização
física da SPC, patrocinado pelo Banco Mun-
dial por meio de um empréstimo de cerca
de US$ 1 milhão, a fim de aparelhá-la para
supervisionar com eficiência o mercado de
EFPP. Paralelamente, há um programa de
modernização da legislação do setor em an-
damento, que repercutiu na edição da Reso-
lução no 2 720 do CMN, em abril de 2000,
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com a introdução do conceito de �gestão
segmentada dos investimentos� e determi-
nações quanto à realização periódica de au-
ditorias na gestão de investimentos.

Entretanto, os últimos meses do ano de
2000 foram marcados por certa turbulência
na área da previdência complementar fe-
chada. Dois eventos contribuiram para esse
cenário. Um deles foi a revogação da Reso-
lução no 2 720 e sua substituição, em 30/
11/00, pela Resolução no 2 791. Esta reedita
grande parte das normas anteriores à Reso-
lução no 2 720, com alguns ajustes, substitu-
indo o modelo bastante detalhado de limi-
tes à composição da carteira de investimen-
tos por normas provisórias menos rígidas,
enquanto são aguardados novos estudos
pela SPC e pelo BC. A rigidez das novas nor-
mas e dificuldades de cumprimento dos li-
mites prudenciais à composição da carteira
de investimentos haviam sido os principais
motivos de queixa por parte dos fundos de
pensão em relação à Resolução no 2 720. O
outro evento foi a substituição do secretário
de Previdência Complementar em fins de
outubro, em meio ao debate sobre se as car-
teiras de investimento dos fundos de pen-
são fechados deveriam ser tributados para
fins de financiamento de elevação do salá-
rio-mínimo a R$ 180,00 em 2001. Tratar-
se-ia de uma alteração extremamente im-
portante do modelo tributário na previdên-
cia complementar, área em que modifica-
ções devem ser efetuadas sempre com ex-
trema cautela para evitar danos à credibili-
dade do sistema.

Por fim, cabe ainda destacar o expressivo
crescimento da previdência complementar

aberta, formada por fundos de pensão aber-
tos e planos de seguradoras. No período
1995/99, conforme dados da Associação
Nacional da Previdência Privada (ANAPP),
o crescimento médio da carteira de inves-
timentos acumulada foi de pouco mais que
33% ao ano, em um contexto de baixa in-
flação, alta taxa de juros e debate sobre a

reforma da previdência social básica e do
funcionalismo público. Mesmo assim, a
dimensão da previdência aberta, com um
estoque de ativos de R$ 14 bilhões em
março de 2000, ainda continua sendo pou-
co mais que um décimo do estoque de ca-
pital aplicado pelos fundos de pensão fe-
chados (EFPP). Para o ano de 2000, confor-
me a ANAPP, a expansão esperada era de
cerca de 40%. Para essa evolução recente
contribuiu também o lançamento de pro-
dutos financeiros mais sofisticados, como
o Plano Gerador de Benefício Líquido
(PGBL), que não apresenta algumas das fra-
quezas tributárias do FAPI, o qual não des-
lanchou até hoje enquanto instrumento
de proteção adicional. É relevante mencio-
nar que o órgão regulador da previdência
aberta, a Superintendência de Seguros Pri-
vados (SUSEP), do Ministério da Fazenda,
suspendeu, em abril de 2000, a abertura de
novos planos tradicionais, que garantem o
IGP-M e mais 6% de remuneração ao ano.
Tais planos, que são pouco transparentes e
têm altos custos de administração, devem
vir a ser reformulados.

O ESTOQUE DE BENEFÍCIOS DO RGPS

As tabelas 6 a 8 apresentam informações
referentes à evolução recente do estoque
de benefícios da previdência social básica
(RGPS), administrados pelo INSS, compa-
rando dados sobre a concessão de novos
benefícios e o estoque de benefícios emiti-
dos em 2000, com períodos equivalentes
dos anos anteriores. Essas três tabelas de-
vem ser analisadas em conjunto com a ta-
bela 3, que trata do valor dos benefícios
emitidos. Cabe registrar, inicialmente, que
o total de benefícios emitidos pela previ-
dência social básica superou a marca dos
19 milhões de benefícios mensais no mês
de abril de 2000, mas sua velocidade de
crescimento desacelerou em relação a pe-
ríodos anteriores.

É interessante salientar, nas tabelas 6 e 8,
que o número de benefícios novos conce-
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didos, bem como a taxa de crescimento do
estoque de benefícios mantidos, se excetua-
da a evolução atípica do salário-maternida-
de, na verdade tem apresentado queda já
desde 1998, com especial destaque para a
queda na área de aposentadorias e, em es-
pecial, para o caso das aposentadorias por
tempo de contribuição (ATC). A taxa de
crescimento do estoque de ATC declinou
de cerca de 1% ao mês ou mais, na média
de 1995-97, para 0,15% mensais, em 2000.
Não obstante, é importante verificar que o
estoque de aposentadorias por tempo de
serviço/contribuição cresceu, entre janei-
ro de 1995 e setembro de 2000, 60,4% (ver
tabela 7). As ATC foram responsáveis por
38,2% do gasto com benefícios efetuado
em 2000 (ver tabela 3).

Ainda entre os benefícios previdenciários,
é curioso registrar que as aposentadorias
por idade e por invalidez registraram leve
pico em 1999, voltando a desacelerar suas
taxas de crescimento do estoque em 2000.
O caso do salário-maternidade, no qual
houve alterações legais expandindo a co-
bertura, já foi mencionado, e sua trajetória
é atípica em 2000. O valor dos benefícios
de salário-maternidade emitidos (ver tabela
3) cresceu mais que proporcionalmente em
relação ao número de benefícios, tendo em
vista que, a partir de decisão judicial, o salá-
rio-maternidade passou a substituir inte-
gralmente o rendimento da segurada e o be-
nefício não mais passa a estar sujeito ao
teto de benefícios da Previdência Social. A
trajetória também atípica, mas não explica-
da por modificações de legislação ou proce-
dimentos de concessão, é a do auxílio-do-
ença. A queda do total de benefícios aciden-
tários concedidos (exceto o de aposentado-
rias) tem, ao menos parcialmente, a influ-
ência de uma decisão do INSS de verificar o
estoque de auxílios e aposentar aqueles tra-
balhadores com baixas perspectivas de rea-
bilitação profissional.

Por fim, no caso dos benefícios assistenciais,
destaca-se também uma tendência inespera-
da de queda do número de novos benefíci-
os concedidos. Isso não surpreenderia se
fosse restrito ao caso das Rendas Mensais
Vitalícias, das quais apenas pouquíssimos
benefícios requeridos antes de 1996 e ainda
não processados podem ser concedidos. No
caso dos Benefícios de Prestação Continua-
da (BPC-LOAS), chamados de Amparos Assis-

tenciais no INSS, a tendência de desacelera-
ção é, porém, relevante, uma vez que esta
poderia estar indicando o início de esgota-
mento do ciclo de expansão da cobertura
desse benefício. Cabe lembrar que, ao con-
trário da RMV, o BPC incluiu idosos com
idade a partir de 67 anos (na RMV, 70 anos)
e pessoas portadoras de deficiência congê-
nita (na RMV, somente invalidez para o tra-
balho), expandindo, assim, o grau de cober-
tura dos benefícios do grupo assistencial.



27
POLÍTICAS SOCIAIS

acompanhamento e análise

QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO REGIME GERAL DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS), POR ESPÉCIE − 1998/2000

1998 1999 ACUM. ACUM. ACUM. COMPOSIÇÃO % %
JAN./SET JAN./SET JAN./SET 2000/ 2000/
1998 1999 2000 2000 1999 1998

A B C D E (EM %) (E/D) (E/C)

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 2 346 817 2 250 730 1 777 195 1 773 326 2 161 526 100,0 21,9 21,6

TOTAL SEM SALÁRIO-MAT. 2 201 429 2 051 528 1 670 586 1 625 700 1 576 995 - -3,0 -5,6

PREVIDENCIÁRIOSPREVIDENCIÁRIOSPREVIDENCIÁRIOSPREVIDENCIÁRIOSPREVIDENCIÁRIOS 1 898 325 1 860 277 1 433 388 1 463 963 1 871 341 86,6 27,8 30,6

APOSENTADORIAS 834 270 725 719 631 610 578 027 501 263 23,2 -13,3 -20,6

* IDADE 391 636 399 324 290 026 313 056 304 971 14,1 -2,6 5,2

* INVALIDEZ 144 777 182 246 107 021 148 180 109 924 5,1 -25,8 2,7

* TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 297 857 144 149 234 563 116 791 86 368 4,0 -26,0 -63,2

PENSÃO POR MORTE 283 290 277 917 217 450 221 076 220 613 10,2 -0,2 1,5

AUXÍLIO-DOENÇA 630 972 653 456 474 368 514 055 561 848 26,0 9,3 18,4

SALÁRIO-MATERNIDADE 145 388 199 202 106 609 147 626 584 531 27,0 296,0 448,3

OUTROS 4 405 3 983 3 351 3 179 3 086 0,1 -2,9 -7,9

ACIDENTÁRIOSACIDENTÁRIOSACIDENTÁRIOSACIDENTÁRIOSACIDENTÁRIOS 175 929 163 533 133 798 128 893 125 488 5,8 -2,6 -6,2

APOSENTADORIAS 6 737 7 801 5 173 6 129 6 372 0,3 4,0 23,2

PENSÃO POR MORTE 3 282 2 947 2 563 2 328 1 962 0,1 -15,7 -23,4

AUXÍLIO-DOENÇA 149 872 136 024 114 061 107 325 105 780 4,9 -1,4 -7,3

AUXÍLIO-ACIDENTE 14 780 14 890 11 042 11 672 10 090 0,5 -13,6 -8,6

AUXÍLIO-SUPLEMENTAR 1 258 1 871 959 1 439 1 284 0,1 -10,8 33,9

ASSISTENCIAISASSISTENCIAISASSISTENCIAISASSISTENCIAISASSISTENCIAIS 272 563 226 920 210 009 180 470 164 697 7,6 -8,7 -21,6

AMPAROS ASSIST. (LOAS) 268 160 224 778 206 337 178 626 163 752 7,6 -8,3 -20,6

* IDOSO 129 632 114 931 99 663 91 915 82 264 3,8 -10,5 -17,5

* PORT. DE DEFICIÊNCIA 138 528 109 847 106 674 86 711 81 488 3,8 -6,0 -23,6

PENSÕES MENS. VITALÍCIAS 1 676 845 1 506 718 499 0,0 -30,5 -66,9

RENDAS MENS. VITALÍCIAS 2 727 1 297 2 166 1 126 446 0,0 -60,4 -79,4

* IDADE 574 251 454 219 70 0,0 -68,0 -84,6

* INVALIDEZ 2 153 1 046 1 712 907 376 0,0 -58,5 -78,0

Fonte: MPAS/SPS.

TABELA 6
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JAN./95 DEZ./95 DEZ./96 DEZ./97 DEZ./98 DEZ./99 SET./00

T O T A LT O T A LT O T A LT O T A LT O T A L 15 266 270 15 724 774 16 518 406 17 473 840 18 182 764 18 834 587 19 391 091

TOTAL SEM SALÁRIO-MAT. 15 257 736 15 709 879 16 498 192 17 446 746 18 148 589 18 796 411 19 255 991

PREVIDENCIÁRIOS 13 447 846 13 934 776 14 437 968 15 143 502 15 714 300 16 244 486 16 712 336

APOSENTADORIAS 8 822 839 9 136 704 9 469 223 9 995 036 10 445 193 10 860 219 11 090 072

* IDADE 4 731 780 4 786 846 4 843 234 4 952 758 5 147 524 5 373 000 5 525 983

* INVALIDEZ 2 016 362 2 029 989 2 033 998 2 070 256 2 114 690 2 203 741 2 237 317

* TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 2 074 697 2 319 869 2 591 991 2 972 022 3 182 979 3 283 478 3 326 772

PENSÃO POR MORTE 4 049 055 4 235 420 4 394 420 4 585 501 4 714 454 4 872 300 4 988 048

AUXÍLIO-DOENÇA 522 790 520 018 532 516 516 092 506 254 460 388 484 998

SALÁRIO-MATERNIDADE 8 534 14 895 20 214 27 094 34 175 38 176 135 100

OUTROS 44 628 27 739 21 595 19 779 14 224 13 403 14 118

ACIDENTÁRIOS 548 937 572 473 591 436 623 796 641 498 652 631 664 195

APOSENTADORIAS 82 185 85 168 88 748 94 415 98 789 104 432 108 948

PENSÃO POR MORTE 114 794 118 562 121 453 124 397 126 249 127 817 128 531

AUXÍLIO-DOENÇA 56 428 65 101 72 605 79 495 82 688 77 347 77 568

AUXÍLIO-ACIDENTE 188 478 197 503 210 110 225 489 235 570 244 974 251 096

AUXÍLIO-SUPLEMENTAR 107 052 106 139 98 520 100 000 98 202 98 061 98 052

ASSISTENCIAIS 1 269 487 1 217 525 1 489 002 1 706 542 1 826 966 1 937 470 2 014 560

AMPAROS ASSIST. (LOAS) - - 346 219 645 894 848 299 1 032 573 1 164 743

* IDOSO - - 41 992 88 806 207 031 312 299 380 436

* PORT. DE DEFICIÊNCIA - - 304 227 557 088 641 268 720 274 784 307

PENSÕES MENS. VITALÍCIAS 12 573 14 240 16 056 18 031 19 169 19 173 19 184

RENDAS MENS. VITALÍCIAS 1 256 914 1 203 285 1 126 727 1 042 617 959 498 885 724 830 633

* IDADE 532 300 501 944 459 446 416 120 374 301 338 031 311 658

* INVALIDEZ 724 614 701 341 667 281 626 497 585 197 547 693 518 975

ESTOQUE DE BENEFÍCIOS EMITIDOS NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)

POR ESPÉCIE − 1995/2000

Fonte: MPAS/SPS.

TABELA 7
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TABELA 8
TAXAS DE CRESCIMENTO MÉDIO MENSAIS DO ESTOQUE DE BENEFÍCIOS EMITIDOS NO

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) POR ESPÉCIE, 1995/2000

1995 1996 1997 1998 1999 2000*

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 0,27 0,42 0,48 0,34 0,30 0,33

TOTAL SEM SALÁRIO-MAT. 0,27 0,46 0,52 0,37 0,32 0,22

PREVIDENCIÁRIOSPREVIDENCIÁRIOSPREVIDENCIÁRIOSPREVIDENCIÁRIOSPREVIDENCIÁRIOS 0,33 0,30 0,41 0,31 0,28 0,32

APOSENTADORIAS 0,32 0,30 0,46 0,38 0,33 0,24

* IDADE 0,11 0,10 0,19 0,33 0,37 0,32

* INVALIDEZ 0,06 0,02 0,15 0,18 0,35 0,17

* TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 1,07 0,98 1,22 0,59 0,26 0,15

PENSÃO POR MORTE 0,42 0,31 0,36 0,23 0,28 0,26

AUXÍLIO-DOENÇA -0,05 0,20 -0,26 -0,16 -0,75 0,59

SALÁRIO-MATERNIDADE 6,78 2,98 2,84 2,18 0,98 28,21

OUTROS -3,44 -1,85 -0,70 -2,34 -0,48 0,59

ACIDENTÁRIOSACIDENTÁRIOSACIDENTÁRIOSACIDENTÁRIOSACIDENTÁRIOS 0,39 0,28 0,46 0,24 0,14 0,20

APOSENTADORIAS 0,33 0,35 0,53 0,39 0,48 0,48

PENSÃO POR MORTE 0,30 0,20 0,20 0,12 0,10 0,06

AUXÍLIO-DOENÇA 1,40 0,96 0,79 0,33 -0,54 0,03

AUXÍLIO-ACIDENTE 0,44 0,53 0,61 0,37 0,33 0,28

AUXÍLIO-SUPLEMENTAR -0,08 -0,60 0,13 -0,15 -0,01 0,00

ASSISTENCIAISASSISTENCIAISASSISTENCIAISASSISTENCIAISASSISTENCIAIS -0,37 1,86 1,22 0,59 0,50 0,44

AMPAROS ASSIST. (LOAS) - - 7,21 2,61 1,81 1,42

* IDOSO - - 9,29 11,09 4,24 2,42

* PORT. DE DEFICIÊNCIA - - 6,93 1,26 1,03 0,99

PENSÕES MENS. VITALÍCIAS 1,21 1,06 1,03 0,53 0,00 0,01

RENDAS MENS. VITALÍCIAS -0,39 -0,53 -0,62 -0,66 -0,64 -0,69

* IDADE -0,52 -0,71 -0,79 -0,84 -0,81 -0,87

* INVALIDEZ -0,29 -0,40 -0,51 -0,55 -0,53 -0,58

Fonte: Cálculos próprios, sobre base de dados MPAS/SPS.
* Acumulado até set. 2000.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Após a Constituição de 1988, a Assistência
Social foi alçada à condição de política pú-
blica integrante da Seguridade Social e de-
rivada da noção de cidadania. Em conse-
qüência, teria de abandonar o caráter clien-
telista e discricionário que apresentava até
então. Deve ser organizada com base nas
diretrizes de descentralização político-ad-
ministrativa e participação da população
por meio de organizações representativas.
O seu objetivo passou a ser a proteção aos
segmentos mais vulneráveis da população,
independentemente de contribuição à Se-
guridade Social, além de sua promoção e
integração ao mercado de trabalho. Os be-
nefícios expressamente determinados fo-
ram o benefício de prestação continuada a
idosos e deficientes sem meios de se man-
terem ou de serem mantidos pela família.
Além desses benefícios, a Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS), de dezembro de
1993, definiu como ações a serem empre-
endidas os serviços de ação continuada, os
programas e os projetos de enfrentamento
da pobreza.

A descentralização intensificou-se nos úl-
timos anos a partir da maior participação
da sociedade e do fortalecimento dos me-
canismos de repasse de recursos, por
meio do atendimento às exigências da
Norma Operacional Básica (NOB), con-
substanciados na instituição e funciona-
mento de conselhos e na formulação e
aprovação dos planos de aplicação de re-
cursos na área da assistência. Foram insti-
tuídos vários programas de execução in-
tersetorial com vistas a dar atendimento à
população para a superação das precárias
condições em que esta se encontra, e não
apenas atendê-la em sua sobrevivência,
como antes se fazia. O agravamento das
condições de exclusão, que se configura-
ram nesta década de 90, também exigiu a
implementação de políticas de proteção e
de promoção da juventude. Para isso fo-
ram criados programas com interfaces em

várias áreas administrativas, além daque-
las da alçada da assistência social, cujas
ações são de responsabilidade de vários
ministérios. Tais programas, consolidados
no Plano Plurianual, colocam em colabo-
ração os Ministérios da Previdência e As-
sistência Social, da Saúde, do Trabalho e
Emprego, da Justiça e da Educação. Fazem
parte desses programas as ações imple-
mentadas com base nos recursos do Fun-
do Nacional de Assistência Social, no
qual os benefícios de prestação continua-
da (BPC) representam dois terços do total.

A conjuntura específica do ano 2000, na área
Assistência Social, foi marcada pela continui-
dade das ações da descentralização das polí-
ticas públicas e pelo esforço de melhorar a
focalização dos programas e da distribuição
de recursos. Nesse campo, houve um papel
importante da chamada Agenda Social, inici-
ativa lançada em setembro de 1999 e que pro-
curou consolidar, entre os diversos níveis de
governo e atores sociais (conselhos, organi-
zações da sociedade civil e empresariado), os
programas e planos de assistência social na-
cionais e locais, segundo os princípios da
pactuação. Outra iniciativa de coordenação
de políticas é o Plano Plurianual (PPA) 2000/
2003, do qual participam alguns programas
da Assistência Social em um conceito mais
abrangente, supra-ministerial, os quais serão
analisados adiante neste texto.

Além disso, cabe citar o Projeto Alvorada e o
Plano Nacional de Segurança. O Projeto Al-
vorada, com horizonte até 2002, visa comba-
ter a desigualdade social e melhorar as condi-
ções de vida dos excluídos, por meio da foca-
lização das ações sociais nas microrregiões
mais deprimidas dos estados identificados
como prioritários: todo o Nordeste, além de
Pará, Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins.
Nessas regiões, serão selecionadas as famílias
mais carentes chefiadas por mulheres. O Pro-
jeto Alvorada engloba quinze programas do
PPA 2000/2003, que incluem educação, saú-
de e renda, estando previstos recursos de R$
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13 bilhões durante todo o projeto, parte dos
quais oriundos do Fundo de Pobreza, a partir
de 2001. Do total de recursos, R$ 1,4 bilhão
devem ser aplicados ainda no ano 2000. Já o
Plano Nacional de Segurança visa combater a
violência nos bolsões de pobreza das áreas
metropolitanas e tem sua gerência no âmbito
do Ministério da Justiça, sendo suas ações
complementares às da Assistência Social.

Finalmente, cabe ainda citar a discussão so-
bre a criação do Fundo de Combate e Erradi-
cação da Pobreza por meio de emenda cons-
titucional. Esta está atualmente em discus-
são no Congresso Nacional, estimando-se
que venha a dispor de recursos de R$ 4 bi-
lhões/ano até 2010.

FINANCIAMENTO E GASTOS

A Constituição Federal e a LOAS definem
que o financiamento da Assistência Social
é responsabilidade dos três níveis de go-
verno e da sociedade, utilizando-se recur-
sos provenientes de contribuições sociais
dos empregados, dos empregadores e da re-
ceita de concursos de prognósticos; de re-
cursos fiscais, de recursos arrecadados pe-
los fundos de assistência social nas três es-
feras de governo e recursos oriundos de re-
núncia fiscal às entidades sem fins lucrati-
vos e beneficentes da Assistência Social.

O repasse de recursos da União para esta-
dos, Distrito Federal e municípios conside-
ra a co-responsabilidade dos três níveis de
governo com o financiamento setorial, ex-
plicitada por meio da alocação de recursos
próprios nos Fundos de Assistência Social e
a garantia de continuidade e regularidade
no aporte de recursos financeiros para o se-
tor. A transferência regular e automática de
recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social para os Fundos estaduais, do Distrito
Federal e dos municípios independe de ins-
trumentos conveniais (conforme estabele-
cido pela Lei no 9 604/98); excepcional-
mente, em caso de inadimplência de esta-
dos ou municípios com o Sistema da Seguri-

dade Social, essa transferência poderá ser
feita diretamente às entidades conveniadas
(conforme a MP no 2 060, de 26/9/2000).

A NOB preconiza, bem como a LOAS (artigo
18, inciso IX), a utilização de critérios que
possibilitem a eqüidade no repasse de re-
cursos da União para estados, Distrito Fede-
ral e municípios, a partir da consideração
de indicadores como população, renda e
mortalidade infantil, entre outros. Estudo
realizado pelo IPEA, buscando dar priorida-
de ao atendimento nos serviços de ações
continuadas (SAC) à população mais vulne-
rável, indicou nova partição de recursos en-
tre as unidades da Federação, a qual muda
substancialmente a partição anteriormente
executada, baseada na manutenção dos re-
passes históricamente realizados. Apresen-
tado em reunião ampliada do Conselho Na-
cional de Assistência Social (CNAS), com
participação de 1 100 representantes de
conselhos de assistência e de segmentos da
sociedade, os resultados desse estudo deixa-
ram apreensivos os participantes, em virtu-
de da possibilidade de diminuição de repas-
ses a várias unidades federadas para presta-
ção dos serviços, as quais se encontravam,
em relação a outras unidades da Federação,
em melhor situação socioeconômica e de-
mográfica. Como meio de superar as difi-
culdades políticas e de manutenção dos ser-
viços de prestação continuada, a Secretaria
de Assistência Social (SEAS) decidiu manter
a partição anterior para o teto de recursos
praticados em 1999, e adotar a nova parti-
ção para os recursos excedentes em 2000.
Esse novo critério considera como prioritá-
rias as pessoas pertencentes a famílias que
se encontram em estado de extrema vulne-
rabilidade pela pobreza ou por suas condi-
ções sociais e que residem, em grande parte,
nas regiões economicamente mais frágeis.

Dada a insuficiência de recursos para fazer
frente à manutenção dos repasses anterior-
mente praticados e à implementação da
nova sistemática, grandes esforços foram
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empregados para elevar a disponibilidade
de recursos do fundo e, em especial, dos
serviços de ação continuada.  Conseguiu-
se, assim, elevar a estimativa de alocação
de recursos pelo Fundo Nacional de Assis-
tência Social (FNAS) para R$ 2,598 bilhões
no ano 2000; esta é 5% superior à execu-
ção de 1999, da ordem de R$ 2,087 bi-
lhões. Desse total, até 2/10/2000 foram
empenhados R$ 1,896 bilhão − valor 27%
inferior ao previsto.

Do total de recursos do FNAS, 66,8% equi-
valem ao pagamento dos Benefícios de
Prestação Continuada ao idoso e ao defici-
ente. Estes somam R$ 1,734 bilhão, dos
quais mais de dois terços representam
transferências a pessoas portadoras de defi-
ciência. Os demais programas alcançaram
execução de R$ 610,6 milhões, equivalen-
do ao empenho de 70,7% da dotação orça-
mentária inicial (lei + crédito) e ao paga-
mento de 62,8% dos recursos empenhados.

Os Serviços Assistenciais de Ação Conti-
nuada à criança, ao idoso e ao deficiente,
que absorvem 14,6% dos recursos do FNAS,
foram orçados inicialmente em R$ 341,8
milhões e acrescidos, por emendas, em R$
36,4 milhões. Foram empenhados 70,7%
do total. Em relação ao ano anterior, os re-
cursos tiveram crescimento de 20%, ele-
vando-se do patamar de R$ 315,3 milhões

para R$ 378,3 milhões. Em 2000, os recur-
sos do SAC foram distribuidos segundo cri-
térios que levaram em consideração a dis-
tribuição geográfica da população mais vul-
nerabilizada pela pobreza, preservando-se,
contudo, a rede de atendimento já existen-
te, por meio da manutenção dos patamares
de recursos antes repassados às unidades da
Federação. O excedente de recursos relativo

Fonte: FNAS/MPAS.
1. Serviços Assistenciais compreende: apoio à criança carente de 0 a 6 anos, apoio à pessoa idosa, apoio à pessoa
portadora de deficiênca, e respectivas emendas.
2. Erradicação do Trabalho Infanto-Juvenil compreende: bolsa criança cidadã, plano de apoio aos estados de menor
desenvolvimento (PADH), jornada ampliada, geração de ocupações produtivas para famílias atendidas pelo PETI e
pelo PDH, e respectivas emendas.
3. Outros inclui programas de menor expressão (como: apoio à pessoa idosa do Abrigo C. Redentor, atendimento à
criança e ao adolescente em jornada escolar ampliada no combate à prostituição infanto-juvenil) e programas não
finalísticos (como: implantação do sistema de monitoramento e avaliação da assistência social, revisão e auditagem
dos benefícios assistenciais, remuneração dos agentes pagadores dos BPC, serviços de processamento de dados dos
BPC e serviços de concessão e cessação dos BPC).

ORÇAMENTO 2000 NÍVEL

METAS FÍSICAS AUTORIZADO (A) EMPENHADO PAGO (B) DE

PRINCIPAIS PROGRAMAS PREVISTAS (A) (B) (C) EXECUÇÃO
(EM UNIDADES) R$ MILHÕES R$ MILHÕES R$ MILHÕES (C)/(B) (C)/(A)

BENEFÍCIOS DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) 1 014 600 1 734 860 613 1 285 783 169 1 266 953 725 98,5 73,0
*BPC À PESSOA PORTADORA
DE DEFICIÊNCIA 739 900 1 265 135 773 884 450 118 870 724 296 98,4 68,8

*BPC À PESSOA IDOSA 274 700 469 724 840 401 333 051 396 229 429 98,7 84,4
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS(1) 2 084 214 378 311 800 267 431 621 206 922 490 77,4 54,7

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO
INFANTO-JUVENIL(2) 1 192 138 190 539 200 131 541 130 84 143 208 64,0 44,2
PROGRAMA DE GARANTIA DE
RENDA MÍNIMA 383 250 102 550 000 99 108 309 70 930 671 71,6 69,2

AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS - 68 453 222 44 938 442 5 815 579 12,9 8,5
GERAÇÃO DE RENDA - 29 047 000 24 748 439 2 253 545 9,1 7,8

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E
ADOLESC. (REDE ABRIGO) 20 167 18 103 800 13 565 836 5 382 511 39,7 29,7
ATENÇÃO AO JOVEM CARENTE DE
15 A 24 ANOS (C.JUVENTUDE) 150 10 210 000 6 959 405 1 786 305 25,7 17,5

OUTROS (3) - 66 369 866 22 325 308 6 155 619 27,6 9,3
T O T A LT O T A LT O T A LT O T A LT O T A L - 2 598 445 501 1 896 401 659 1 650 343 653 87,0 63,5

FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL − METAS FÍSICAS E ORÇAMENTO 2000TABELA 9
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ao ano anterior, equivalente a R$ 63 mi-
lhões, beneficiou mais os estados do Nor-
deste, identificados como os que abrigam os
maiores contingentes de população consi-
derada vulnerável.

A Erradicação do Trabalho Infantil, tercei-
ra prioridade em termos de recursos aloca-
dos pelo FNAS, teve dotação inicial de R$
190,5 milhões, dos quais foram empenha-
dos R$ 131,5 milhões, ou o corresponden-
te a 69%. Desses recursos, R$ 58,9 milhões
correspondem à Bolsa Criança Cidadã,
para o atendimento a 111 916 crianças, e
R$ 67,6 milhões são relativos ao programa
Jornada Ampliada, que visa atender a 356
900 crianças, além de R$13,5 milhões vol-
tados à geração de ocupações produtivas
para 162 mil famílias.

A Rede Abrigo, que visa prestar assistência
integral a 20 167 crianças e adolescentes
em situação de abandono, risco pessoal ou
social, teve sua dotação aumentada em
56,4% em decorrência de emendas, e obte-
ve o empenho de 74,9% dos recursos.

O Atendimento à Criança e ao Adolescen-
te em Jornada Escolar Ampliada no Com-
bate à Prostituição Infanto-Juvenil teve um
empenho de quase a totalidade da dotação
inicial e deverá alcançar a meta de atendi-
mento de 29 467 crianças e adolescentes.

O Programa de Garantia de Renda Míni-
ma, quarto em volume de recursos, empe-
nhou 96,6% dos R$ 102,5 milhões orçados
e deverá alcançar 383 250 pessoas.

O Programa de Atenção ao Jovem Carente
de 15 a 24 Anos mais que triplicou sua do-
tação inicial, por meio de emendas, alcan-
çando o valor de R$ 10,2 milhões, dos
quais foram empenhados 68,2%. Esse pro-
grama busca a implantação de centros da
juventude, locais onde os jovens terão aces-
so a informações dos serviços existentes na
comunidade que lhes sirvam como meio de

promoção social (com a realização de ativi-
dades culturais, artísticas, esportivas e de
acesso à internet), e onde poderão receber
treinamento para o trabalho. Foi prevista a
implantação de 150 centros no ano 2000.

ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS E

PROGRAMAS

Os seis programas aqui selecionados, consi-
derados de interesse da Assistência Social,
compõem o elenco de programas constan-
tes do PPA 2000/2003 e contêm ações de-
senvolvidas por vários ministérios, não se
atendo à área de assistência. Somados, esses
programas ultrapassam R$ 4 bilhões, dos
quais mais da metade são voltados à Aten-
ção à Pessoa Portadora de Deficiência, e
quase um quarto destinado ao Programa de
Valorização e Saúde do Idoso. Apesar de
animadores, os recursos alocados a esses
dois programas refletem, em grande parte, o
pagamento estabelecido na LOAS a esses
dois segmentos sociais sob a forma de Ren-
das Mensais Vitalícias e Benefícios de Pres-
tação Continuada. Restam, para o desenvol-
vimento das demais ações, R$ 111,838 mi-
lhões e R$ 117,496 milhões.

A Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência
tem a participação do Ministério da Justiça,
com recursos correspondentes a R$ 5 mi-
lhões para a eliminação de barreiras arqui-
tetônicas, a implantação de conselhos de di-
reitos  e de instituições de apoio a portado-
res de deficiência, entre outras ações. O Mi-
nistério da Saúde tem seus recursos (no va-
lor de R$ 4,4 milhões) destinados aos núcle-
os de reabilitação para portadores de defici-
ência, a estudos e pesquisas e à promoção de
eventos técnicos sobre saúde do portador de
deficiência. Os restantes R$ 2,263 milhões
correspondem ao MPAS, que, além das ações
de manutenção e revisão dos benefícios,
executa ações de construção, ampliação e
modernização de centros (R$ 1 672 mil) e
de atendimento à pessoa portadora de defi-
ciência (R$ 79 407).
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A Valorização e Saúde do Idoso conta com
a participação do Ministério da Saúde (R$
53,4 milhões), nas ações relativas a estu-
dos e pesquisas e promoção de eventos téc-
nicos sobre saúde e vacinação do idoso
com mais de 60 anos.

Na Atenção à Criança de 0 a 6 Anos, desta-
cam-se, em volume de recursos, o atendi-
mento em creche relativo ao SAC mantido
pelo FNAS, no valor de R$ 258,5 milhões, e
a assistência pré-escolar aos dependentes
de servidores públicos, correspondente a
R$ 199,9 milhões. As demais ações, sob a
égide do Ministério da Educação, somam
R$ 15,3 milhões e referem-se a aquisição e
distribuição de material didático, formação
continuada de professores, implementação
do referencial curricular nacional, funcio-

namento da educação infantil e assistência
financeira para a melhoria da educação.

A Erradicação do Trabalho Infantil de Cri-
anças e Adolescentes entre 7 e 14 Anos,
com ações das áreas do trabalho e da assis-
tência, tem na jornada escolar ampliada e
na concessão da Bolsa Criança Cidadã, da
alçada da assistência social, os maiores ab-
sorvedores de recursos. Conta com valores
diferenciados para o atendimento nas áre-
as urbana e rural, sendo de R$ 40,00 o va-
lor da bolsa para crianças ou adolescentes
de áreas urbanas e de R$ 25,00 o valor des-
tinado ao público de áreas rurais. A jorna-
da ampliada remunera os municípios que
atendem a crianças de áreas urbanas em
R$ 10,00 �per capita� e de áreas rurais em
R$ 20,00 �per capita�. As ações de fiscaliza-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE PROGRAMAS DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL −

PPA 2000/2003

ORÇAMENTO 2000 NÍVEL DE

PROGRAMAS / AÇÕES AUTORIZADO (A) EMPENHADO PAGO (B) EXECUÇÃO

EM R$ MILHÕES EM % EM R$ MILHÕES EM R$ MILHÕES EM % (B) / (A)

ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 2 272 898 54,9 1 520 141 1 520 141 56,1 66,9

*PAGAMENTO DE RENDA MENSAL VITALÍCIA POR INVALIDEZ 895 924 21,6 611 968 611 968 22,6 68,3

*PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A
PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 1 265 136 30,5 870 724 870 724 32,1 68,8

*ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 77 407 1,9 36 487 36 487 1,3 47,1

SAÚDE DO IDOSO 1 129 733 27,3 833 844 833 844 30,8 73,8

*PAGAMENTO DE RENDA MENSAL VITALÍCIA POR IDADE 542 512 13,1 372 651 372 651 13,7 68,7

*PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA À PESSOA IDOSA 469 725 11,3 396 229 396 229 14,6 84,4

ATENÇÃO À CRIANÇA 487 373 11,8 254 112 250 793 9,3 51,5

*CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CRECHE 13 648 0,3 250 250 0,0 1,8

*ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS
DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS 199 917 4,8 105 045 101 725 3,8 50,9

*ATENDIMENTO À CRIANÇA EM CRECHE 258 500 6,2 145 879 145 879 5,4 56,4

ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 123 088 3,0 74 255 74 215 2,7 60,3

*ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM
JORNADA ESCOLAR AMPLIADA 67 224 1,6 29 842 29 842 1,1 44,4

*CONCESSÃO DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ 54 015 1,3 43 030 43 030 1,6 79,7

CESTA DE ALIMENTOS 100 616 2,4 38 316 24 906 0,9 24,8

*AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 95 231 2,3 33 193 20 094 0,7 21,1

CENTROS DA JUVENTUDE 28 314 0,7 6 682 6 682 0,2 23,6

*ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 18 104 0,4 4 913 4 913 0,2 27,1

*IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DA JUVENTUDE 10 210 0,2 1 769 1 769 0,1 17,3

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 4 142 021 100,0 2 727 350 2 710 581 100,0 65,4

Fonte: SIAFI/STN, elaboração DISOC/IPEA.
(A) Autorizado = Dotação Inicial (Lei após Vetos) + Créditos Adicionais e Remanejamentos.
(B) Valores Pagos corresponde ao executado acumulado até 15/09/2000. Valores em R$ mil correntes.
Nota: Estão explicitadas na tabela apenas as ações mais relevantes em termos de volume de recursos.

TABELA 10
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ção e mapeamento dos focos de trabalho
infantil, sob a responsabilidade do Minis-
tério do Trabalho, apesar de pouco signifi-
cativas em termos de recursos, são funda-
mentais no combate ao trabalho infantil,
na conscientização das comunidades e na
definição das áreas que exigem interven-
ção prioritária pela Assistência Social.

Os Centros da Juventude têm previsão de
implantação em 4 anos e visam atender jo-
vens com idades entre 15 e 24 anos. Para
seu financiamento está previsto o repasse
ao estado ou município de R$ 20 mil por
centro em 2000 e valores decrescentes nos
anos seguintes.

A Cesta de Alimentos tem suas duas ações
− aquisição de alimentos e distribuição de
cestas de alimentos a famílias carentes −
sob responsabilidade do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, mas inte-
gram o conjunto de programas considera-
dos de interesse da Assistência Social.
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SAÚDE

A promulgação da Emenda Constitucional
no 29, que vincula recursos para a área Saú-
de,  foi um dos acontecimentos mais espera-
dos na área do financiamento setorial. Di-
versas propostas de emenda constitucional
com esse objetivo foram matérias de deba-
tes que se alongaram durante cerca de sete
anos, período no qual foram sugeridas vári-
as fórmulas de destinação de recursos ao sis-
tema de saúde, tais como a vinculação dos
recursos ao orçamento da Seguridade Soci-
al, às receitas de contribuições sociais e às
receitas resultantes de impostos ou ao PIB.

Para entender melhor o conteúdo da emenda
constitucional aprovada é preciso fazer uma
pequena digressão sobre a estrutura da nossa
Constituição: há uma parte dela cujos artigos
são permanentes (até que uma nova emenda
os altere) e uma outra parte − Ato das Disposi-

ções Constitucionais Transitórias − cujos arti-
gos são perecíveis, ou porque estão condicio-
nados às leis complementares ou porque têm
data para deixar de existir. No caso da Emen-
da Constitucional no 29, utilizaram-se esses
dois expedientes. Em relação ao núcleo per-
manente da Constituição, o sentido geral da
emenda foi de conceder à Saúde as mesmas
prerrogativas de vinculação que a área Edu-
cação possui. Além disso, remete a uma lei
complementar a definição dos percentuais a
serem vinculados, os critérios de rateio entre
as instâncias federativas, as normas de fisca-
lização, avaliação e controle do gasto e o cál-
culo do montante a ser aplicado pela União.

Na falta dessa lei complementar, então, foi
inserido o artigo 77 no Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, que efetivamen-
te define as regras que valerão doravante, até
que a lei complementar venha à luz. No caso
da União, para o ano 2000 será aplicado o
mesmo montante empenhado em ações e ser-
viços públicos de saúde em 1999, acrescido
de 5% no mínimo; para os anos de 2001 a
2004, se aplicará o valor apurado no ano an-
terior, corrigido pela variação nominal do PIB.
Aqui vale chamar atenção para um aspecto
muito importante, a forma de indexação do
patamar inicial � a variação nominal do PIB.
Essa forma tem duas importantes implicações:
por um lado, protege os gastos do setor contra
a inflação (se, por exemplo, a produção da
economia permanecer constante, então a va-
riação nominal do PIB será fruto exclusiva-
mente da variação dos preços da economia);
e, por outro lado, atrela os gastos do setor à
produção da economia (se os preços da eco-
nomia não variarem, a variação nominal do
PIB é correspondente à variação na produção
da economia), o que em um contexto de cres-
cimento pode ser muito salutar, mas, em um
contexto de recessão, deve gerar perdas.

A regra para os estados e o Distrito Federal é
a vinculação direta de 12% da arrecadação
dos impostos de transmissão e doação: o
ICMS e o IPVA, mais os impostos arrecada-
dos pela União pertencentes aos estados,
menos as parcelas transferidas aos respecti-
vos municípios. Para os municípios vale a
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mesma regra dos estados, mas o percentual
sobre a arrecadação de seus impostos é de
15%. Há também uma regra de transição para
as unidades federadas que ainda não este-
jam aplicando esses percentuais em 2000: i)
no ano 2000, as aplicações de estados, Dis-
trito Federal e municípios não devem ser
inferiores a 7% de suas receitas de impostos;
e ii) a diferença até os patamares previstos
deve ser eliminada até 2004, à razão de pelo
menos um quinto ao ano.

Um  dos problemas iniciais da Emenda
Constitucional no 29 é que não define � o
que necessariamente deve ser feito na lei
complementar � o que se entende por ações
e serviços públicos de saúde. A questão pa-
rece ser trivial, mas não é. Por exemplo, no
caso da União, qual o critério para se estabe-
lecer o montante de recursos empenhados
em 1999, que servirá de base para o cálculo
do valor para os anos seguintes? O valor das
despesas federais com saúde, aí incluindo-
se, por exemplo, gastos como os do Ministé-
rio da Educação com os hospitais universi-
tários e de ensino e as despesas da União no
custeio dos serviços de saúde do Distrito Fe-
deral ou o valor do empenho liquidado do
Ministério da Saúde?

O mesmo problema se apresenta para a de-
finição e o acompanhamento das despesas
que devem ser feitas pelos estados, Distrito
Federal e municípios. Serão consideradas as
despesas feitas na manutenção dos serviços
de saúde das previdências estaduais e muni-
cipais, com serviços de saúde das Polícias
Militares ou somente com serviços de cli-
entela universalizada? Essas definições são
importantes, pois, no caso de alguns esta-
dos, esses gastos são bastante significativos.
Ademais, serão computados os gastos com
inativos e pensionistas da área da saúde?
Que tipo de despesas com saneamento bási-
co serão consideradas? Poder-se-ia evitar
pelo menos em parte essa polêmica se a
emenda tivesse definido que a vinculação

seria para o custeio dos serviços do Sistema
Único de Saúde (SUS), o que excluiria as
despesas de saúde para clientelas fechadas.

Todas essas indagações ressaltam a neces-
sidade de uma definição do que se entende
por ações e serviços públicos de saúde e le-
vam à criação de um sistema mais adequa-
do de levantamento das despesas setoriais.
Como se sabe, apenas as despesas realiza-
das com recursos do governo federal rece-
bem acompanhamento mais sistemático. A
mais recente consolidação do gasto públi-
co total em saúde refere-se ao ano de 1996,
e foi elaborada pelo IPEA em 1999. Nesse
estudo, o gasto público total em saúde foi
estimado em R$ 24,7 bilhões, sendo que
54% dos recursos são originários de fontes
administradas pelo governo federal. Só
mais recentemente foi criado o Sistema In-
tegrado do Orçamento Público com Saúde
(SIOPS), coordenado pelo Ministério da
Saúde, que poderá fornecer informações
mais confiáveis sobre os gastos com saúde
dos estados e municípios.

A Emenda no 29 ainda tem outros pontos
obscuros. Determina (art. 198, § 3º, II) que a
alocação dos recursos da União para esta-
dos, Distrito Federal e municípios, e dos es-
tados destinados aos municípios, obedecerá
a critérios de rateio que objetivem a pro-
gressiva redução das disparidades regionais.
Mas que tipo de disparidade se quer corri-
gir?  Na distribuição dos recursos públicos?
Na utilização de serviços? Nas condições
de saúde? Logicamente, a depender do  que
se queira corrigir, os parâmetros a serem
utilizados serão diferentes.

Por último, há a questão da vigência da lei.
Da forma em que foi promulgada, já no ano
2000 estados, Distrito Federal e municípios
deveriam atender ao patamar mínimo de
7% de suas receitas de impostos. Mas como
exigir isso já no último quadrimestre do
exercício? Diante desse impasse, um enten-
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dimento que vem sendo construído é que,
em 2001, os estados, o Distrito Federal e os
municípios deveriam aplicar em saúde, no
mínimo, 7% de suas receitas de impostos,
acrescido de um quinto correspondente à
diferença para se alcançar o patamar de
12% da receita de impostos, no caso dos es-
tados, e de 15% da receita de impostos, no
caso dos municípios.

Quanto ao governo federal, a proposta or-
çamentária para 2001 já deve contemplar
os parâmetros definidos pela Emenda
Constitucional no 29. Para tanto, a base
será a despesa empenhada do Ministério
da Saúde em 1999, excluídas as despesas
com inativos e a amortização da dívida,
acrescida de 5% mais a variação nominal
do PIB. A aplicação desses critérios signifi-
ca um aumento de R$ 4,5 bilhões em rela-
ção ao despendido em 1999, ou de R$ 4,4
bilhões sobre o valor inicial do orçamento
aprovado para 2000.

É difícil prever, com precisão, o volume de
recursos adicionais originários de estados e
municípios que será proporcionado pela
Emenda Constitucional no 29. Em primeiro
lugar, porque, para os estados e municípios,
os dados sobre os gastos efetivamente reali-
zados não são inteiramente confiáveis; em
segundo lugar, porque ainda não estão bem
definidos os critérios sobre o que deve ser
entendido por serviços públicos de saúde; por
fim, porque tanto os aportes federais quanto
os estaduais e municipais estão vinculados
ao comportamento da economia (no caso da
União), e das receitas de impostos (estados,
Distrito Federal e municípios). Contudo,
mesmo que a emenda não represente um adi-
cional muito grande para o setor, representa
um  fator capaz de conferir maior estabilida-
de para o financiamento setorial.

Nas políticas públicas de saúde duas outras
questões despontaram com especial ênfase
em período mais recente. As questões dos

medicamentos e dos planos de saúde foram
temas importantes, em função das dificul-
dades do Estado nas ações de regulação e
devido os impactos e à importância do fun-
cionamento desses setores sobre o Sistema
Único de Saúde.

No primeiro caso − os medicamentos −, o pro-
blema refere-se à formação e ao controle de
preços. As empresas do setor têm grande po-
der na fixação de preços, exigindo que a atua-
ção das políticas públicas setoriais sirva de
contrapeso a estes, de modo que se incentive
a produção de medicamentos com baixo cus-
to final e, mais importante, com qualidade.

A discussão a respeito da atuação do setor
público na política de medicamentos teve
como tema quase dominante a Lei dos Ge-
néricos ( Lei no 9 787) e a sua potencial in-
fluência sobre o mercado de medicamen-
tos. A primeira mudança ocasionada pela lei
é que proporcionou ao mercado de medica-
mentos maior transparência. Por meio do
destaque do princípio ativo, os médicos, far-
macêuticos e consumidores têm a identi-
ficação dos remédios facilitada, proporcio-
nando aos médicos maiores opções de pres-
crição, e, aos usuários, maior poder de esco-
lha e comparação de preços. Para a indús-
tria, por outro lado,  abrem-se espaços de
mercado em que os produtos podem ser de-
sonerados dos custos com  pesquisa, desen-
volvimento e �marketing�. Portanto, a Lei dos
Genéricos atua na redução dos custos de fa-
bricação, no aumento da concorrência re-
gulada pela ação pública e no fornecimento
de maiores  informações aos médicos, far-
macêuticos e usuários.

A Lei dos Genéricos, com seus previsíveis
impactos sobre os preços de medicamentos,
deverá beneficiar  o  sistema público de saú-
de. O SUS movimenta cerca de 10% do mer-
cado de remédios apenas em um dos seus
programas � o tratamento de AIDS � e desen-
volve outros programas de grande impor-



40
POLÍTICAS SOCIAIS

acompanhamento e análise

tância, como o Farmácia Básica, que é uma
rede de distribuição gratuita de medicamen-
tos básicos, que atende a cerca de 35 mi-
lhões de pessoas. Como se pode inferir, não
serão desprezíveis, para o SUS, os impactos
financeiros proporcionados pela redução
dos custos na compra de medicamentos.

A qualidade dos medicamentos, por sua vez,
ganhou maior força com a criação da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVS)
e com as normas para registro de medica-
mentos genéricos. A qualidade desses medi-
camentos é assegurada por meio de estudos
de equivalência farmacêutica e de bioequi-
valência, exigências já introduzidas e nor-
matizadas pela ANVS.

Nesse quadro, as questões da qualidade e
do preço justo passaram a ganhar relevân-
cia, na perspectiva de regulamentação se-
torial. A Lei dos Genéricos permite que se
contorne uma das principais característi-
cas do mercado de medicamentos: a posse
de patentes e as dificuldades do médico e
do consumidor em substituir um produto
por outro.

Alguns mecanismos, entretanto, limitaram
o alcance da Lei dos Genéricos. A Resolu-
ção no 391/99, da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária, por exemplo, limitou a
obrigatoriedade de prescrição de receita
pelo nome genérico apenas aos medica-
mentos de referência indicados pela ANVS.
Outro exemplo é o da determinação de
que produtos com nome genérico passas-
sem a ser vendidos em associação com o
nome de fantasia. Finalmente, os testes de
bioequivalência somente serão obrigatóri-
os para os genéricos, sendo dispensados
aos produtos comercializados com o nome
de marca. Esses mecanismos limitam os
efeitos da lei ao retirarem do seu escopo de
aplicação diversos medicamentos e ao re-
introduzirem o estímulo do uso de marcas
e gastos com propaganda.

No segundo caso � regulação dos planos de
saúde � a questão central do ano foi a presta-
ção de cobertura assistencial básica aos con-
sumidores de planos de saúde. O maior pro-
blema foi o descumprimento da lei pelas
empresas que rejeitassem doentes com en-
fermidades preexistentes. Outros problemas
associados foram enfrentados no período,
como, por exemplo, as coberturas parciais e
temporárias.

Nessa relação entre o setor público de saúde
e o setor privado, dois aspectos começaram
a ser substantivamente enfrentados: i) a re-
gulação da assistência prestada pelos planos
e seguros de saúde em que ocorreram diver-
sos problemas relacionados às coberturas
mínimas e preços, bem como transgressões
e dificuldades na aplicação da lei; e ii) o res-
sarcimento do SUS pelo atendimento pres-
tado por hospitais públicos a clientes de pla-
nos e seguros de saúde. Segundo estimativas
da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), esses recursos representam 3,5% dos
recursos orçamentários previstos para o SUS;
daí a importância do estabelecimento de
regras claras no relacionamento entre os
planos e seguros de saúde com o Sistema
Único de Saúde.

As dificuldades de se traçarem linhas nítidas
entre a lógica do lucro, a prestação de servi-
ços de saúde e direitos do consumidor e do
cidadão ainda mantêm-se em relação aos pla-
nos de saúde. A Legislação que dispõe sobre
planos e seguros de saúde é de 1998 (Lei no 9
656, de 3 de junho), e veda a exclusão de
cobertura de doenças preexistentes. Mesmo
com a possibilidade de aumentar-se o valor
do prêmio no caso de doença preexistente,
em muitos casos as empresas não vem pro-
porcionando esse tipo de cobertura.  A alega-
ção por parte dessas empresas é de que não
poderiam oferecer planos com agravo, por não
disporem de recursos técnicos para o cálculo
de custos para coberturas diferenciadas ou
que, para a execução de tais cálculos, deveri-
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am dispor de tempo para perícias e levanta-
mento de dados.

No agravo de contrato a empresa calcula o
impacto da doença preexistente nos custos
e estabelece uma mensalidade diferenciada.
O cliente, ao pagar esse agravo, passa a ter
direitos iguais a outro associado, conside-
rando-se as carências previstas em lei.

Embora as limitações de atendimento às do-
enças preexistentes atinjam sobretudo os pla-
nos individuais (os planos coletivos geral-
mente não fazem esse tipo de restrição), as
empresas deixam de atender a milhares de
cidadãos, como os pacientes com AIDS, dia-
betes, doenças renais crônicas e câncer, sob
alegações de ordem técnica e financeira.

Em novembro de 1998, por intermédio de
uma resolução do Conselho de Saúde Suple-
mentar, estabeleceu-se a obrigatoriedade da
oferta de planos com agravo e, mesmo que
sua aplicação tenha sido adiada para  de-
zembro de 1999, ainda assim poucas opera-
doras estavam atendendo à resolução.  A
Agência Nacional de Saúde (ANS) passou,
então, a estabelecer multas pelo não-cum-
primento da legislação, por julgar que as em-
presas já tinham tido tempo suficiente para
se adequarem à lei. Nessa época, a opção era
a Cobertura Parcial Temporária, uma espé-
cie de regra de transição, que admitia um
prazo de carência de 24 meses, após os quais
a empresa ficava obrigada a oferecer cober-
tura integral.  A partir de dezembro de 1999,
o prazo de carência foi suprimido e foram
introduzidos os planos com agravo. Perma-
necem, entretanto, preocupações com o
cumprimento da lei e com a seleção econô-
mica, isto é, o estabelecimento de preços tão
altos por parte da empresas que nenhum pa-
ciente com doença preexistente poderia se
valer dos seus planos. Para a proteção dos
cidadãos, o Conselho de Saúde Suplemen-
tar do Ministério da Saúde defende que o
próprio ministério defina valores compatí-
veis com as necessidades e a capacidade de

pagamento dos segurados, mas que também
sejam asseguradas formas de controle con-
tra empresas que cobram preços abusivos.

Portanto, pode-se afirmar que a atuação do
setor público é indispensável para fazer va-
ler o direito à saúde dos cidadãos, tais como
cobertura integral, não-restrição de exames
e tratamentos ou exclusão de pacientes com
doenças preexistentes. Nessa queda de bra-
ços entre direitos à saúde e lucros, muito
ainda deve ser realizado, sobretudo no pla-
no de fiscalização e controle institucional e
social sobre as ações das empresas.

FINANCIAMENTO E GASTOS

Para o ano 2000, o teto orçamentário do
Ministério da Saúde (posição de setembro)
é de R$ 20 572,3 milhões, valor levemente
superior ao executado em 1999, que atin-
giu o montante de R$ 20 334,2 milhões.

Do total aprovado, R$ 4 660,1 milhões
(22,5%) destinam-se a itens globais, sendo
R$ 4 400,7 milhões para Pessoal Ativo e
Inativo, e  R$ 259,4 milhões para Amorti-
zação da Dívida. A rubrica Outros Custeios
e Capital soma R$ 15 912,2 milhões
(77,5% do total). A maior parte dessas des-
pesas concentra-se em alguns programas/
atividades, entre os quais se destacam: i)
pagamento do Atendimento Ambulatorial
e Hospitalar (R$ 7 934,6 milhões), sendo
que desses recursos R$ 4 331,4 milhões
(54,6%) são transferidos para serviços sob
gestão plena de estados e municípios; ii)

repasses correspondentes à parte fixa do
Piso Assistencial Básico (PAB), que são
transferidos automaticamente e segundo
critério �per capita� aos municípios habili-
tados à Gestão Plena da Assistência Básica,
no montante de R$ 1 780 milhões; iii) re-
passes destinados ao custeio do Programa
de Saúde da Família (PSF) e de Agentes Co-
munitários de Saúde (PACS), no valor de
R$ 680 milhões; iv) a ações de Controle de
Endemias, R$ 660 milhões; e v) repasses
para Aquisição e Distribuição de Medica-
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mentos, no valor de R$ 845,2 milhões,
sendo que quase 50% desses recursos des-
tinam-se ao tratamento de AIDS.

Em comparação ao valor executado em
1999, dois desses programas/atividades
apresentam incremento de recursos:  PSF/
PACS (109,8%) e Controle de Endemias
(55%). Por outro lado, para o Piso de Aten-
ção Básica (parte fixa) foi alocado pratica-
mente o mesmo valor do ano anterior, en-
quanto os valores orçamentários para o
Atendimento Ambulatorial e Hospitalar e
para Medicamentos são 12% inferiores aos
valores executados em 1999. Sabendo-se
que as despesas dessas duas últimas ativi-
dades são de difícil redução, pode-se pre-
ver que dificilmente o Ministério da Saúde
fechará o ano 2000 sem ter a necessidade
de recorrer a aportes orçamentários e fi-
nanceiros adicionais do Tesouro Nacional.

Como vem sendo feita a execução orçamen-
tária do Ministério da Saúde no ano 2000?
Em termos globais, e considerando-se um
desembolso regular, o que necessariamente
não é aplicável a todos os programas/proje-
tos e atividades, até meados de setembro de
2000, o valor desembolsado foi superior a
70% do valor inicialmente aprovado: o de-
sembolso foi de 73,2% para os itens globais
(Pessoal e Dívida) e de 71,5% para Outros
Custeios e Capital. Ou seja, houve um de-
sempenho orçamentário/financeiro que
pode ser considerado adequado.

Naturalmente, por motivos diversos, nem
todos os programas/projetos e atividades
apresentam o mesmo desempenho. Veja-
se, por exemplo, a situação dos antes desta-
cados: o previsto para  o  custeio do Aten-
dimento Ambulatorial e Hospitalar já foi
totalmente empenhado e o valor desem-
bolsado corresponde a 94,3% do orçamen-
to inicial; do valor previsto para a compra
de medicamentos antiretrovirais (AIDS),
77% foram desembolsados; no caso do PAB

e do Controle de Endemias, os percentuais

de desembolso correspondem, até meados
de setembro, a 71,6% e 28% do orçamen-
to, respectivamente.

Em contraste, baixo é o desempenho em
atividades como Saúde Mental, Prevenção
da Tuberculose e Outras Pneumopatias,
Controle da Hanseníase e de Outras Der-
matoses, e Saúde do Trabalhador, que, a
despeito dos pequenos valores orçados,
permaneceram, em alguns casos, intoca-
dos. O que se observa, de forma geral, é o
melhor desempenho nos itens orçamentá-
rios que podem ser considerados como in-
comprimíveis (pagamento do Atendimen-
to Ambulatorial e Hospitalar e Aquisição e
Distribuição de Medicamentos para o Tra-
tamento de AIDS) e aqueles que têm crité-
rios definidos de rateio entre as unidades
federadas (Saúde da Família, Assistência
Farmacêutica Básica, Alimentação Saudá-
vel, etc.), e um desempenho bem menos
satisfatório para os itens cuja utilização de-
pende do estabelecimento de convênios.

Em relação às fontes de financiamento, no
orçamento de 2000 observa-se uma grande
diminuição na participação relativa das fon-
tes Recursos Ordinários do Tesouro e do
Fundo de Estabilização Fiscal, redução que
foi compensada com recursos da Contribui-
ção para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e da Contribuição Provisó-
ria sobre Movimentação Financeira (CPMF),
conforme mostra a tabela 11.

A proposta orçamentária para 2001 parece
ter antevisto a aprovação da proposta de es-
tabelecimento de patamares mínimos de re-
cursos para a saúde, o que acabou se con-
cretizando na Emenda Constitucional no

29, de setembro de 2000. A proposta orça-
mentária do Ministério da Saúde para 2001
foi elaborada pelo governo conforme os
parâmetros previstos pelo ainda então pro-
jeto de emenda constitucional. Como resul-
tado, foi previsto para a pasta da Saúde um
orçamento de R$ 24 862,6 milhões, ou seja,
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ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS E

PROGRAMAS

Cartão SUS
O Cartão Nacional de Saúde não constitui
propriamente um programa, mas é um im-
portante instrumento de gestão do sistema
de saúde no processo de consolidação do
SUS, particularmente no contexto de plane-
jamento dos sistemas municipais e estadu-
ais  de saúde. O cartão pode ser entendido
como um instrumento para a organização
de um sistema de respostas sociais aos pro-
blemas de saúde em determinado território.

Esse instrumento foi enunciado pela Nor-
ma Operacional Básica (NOB) de 1996, como

forma de identificação da clientela do SUS,
explicitando sua vinculação a um gestor e a
um conjunto de serviços bem definido. O
Cartão Nacional de Saúde é o centro de um
sistema de informações capaz de subsidiar o
processo decisório, por meio de informações
que identificam individualmente os usuári-
os, inclusive com seu histórico de saúde, fa-
cilitando o encaminhamento (referência) a
serviços mais especializados e garantindo o
atendimento em todo o território nacional.
Associadas a essa função sobrevêm outras,
sobretudo as relacionadas à reorganização dos
sistemas de referência e contra-referências
intermunicipais e interestaduais. Nesse sen-
tido, o cartão permitirá  a redefinição de espa-

um incremento nominal de R$ 4 528,3 mi-
lhões sobre o executado em 1999, ou um
aumento percentual nominal de quase
22,3% sobre o mesmo valor.

O que mais importa, para fins analíticos, é
verificar qual é, na proposta orçamentária,
a destinação dada a esses recursos adicio-
nais. O item de despesa ao qual se destina
a parcela maior do adicional é o Atendi-
mento Ambulatorial e Hospitalar: R$ 2 040
milhões  a mais do que o valor executado
em 1999, o que significa um aumento de
22,7%. Incremento bem mais pronuncia-
do deverão ter as ações de Saneamento Bá-

sico. Estão alocados R$ 1 047 milhão a
mais do que o previsto para 2000, o que re-
presenta um aumento de 389,1%. O PSF e
o PACS receberão um incremento de R$
290 milhões, 42,6% a mais do que o pre-
visto para 2000. Controle de Endemias re-
ceberá um incremento de R$ 96,8 mi-
lhões, 16,4% a mais do que o alocado em
2000. Resumindo, esses quatro programas/
atividades, mais Aquisição e Distribuição
de Medicamentos, receberão quase 80%
do total de recursos adicionais decorrentes
da aplicação da Emenda Constitucional no

29 ao orçamento do Ministério da Saúde.

(em porcentagem)

PRINCIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTO DO

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1995/2000

FONTES 1995 1996 1997 1998 1999 2000
REC. ORDINÁRIO DO TESOURO 3,1 2,0 1,0 10,8 14,7 2,3

CONTR. SOCIAL LUCRO P. J. 20,2 20,8 19,3 8,0 13,3 11,5

CONTR. SOCIAL FINAN. SEG. SOCIAL 49,1 42,5 25,9 26,0 26,6 39.3

CONTR. PROV. MOV. FINANCEIRA 0,0 0,0 27,8 37,0 22,6 38,8

FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL 11,9 17,7 19,5 13,3 14,2 1,0

TIT.RESP.DO TESOURO NACIONAL 2,6 3,3 2,8 0,5 0,8 1,3

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8,7 9,1 0,5 1,1 1,4 1,1

REC. DIRETAMENTE ARRECADADOS 2,4 2,5 2,4 2,6 3,5 3,4

DEMAIS 2,0 2,1 0,8 0,7 3,0 1,3

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: SIAFI/SIDOR.

TABELA 11
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ços de ação por intermédio de critérios epide-
miológicos, que não coincidem necessaria-
mente com as delimitações territoriais legais.
O cartão fornecerá subsídios para a reorgani-
zação de um sistema integrado de informa-
ções, facilitando procedimentos de compen-
sação financeira entre instâncias de governo,
quando do atendimento de pacientes exter-
nos à sua base de referenciamento, bem como
o ressarcimento de valores ao SUS por proce-
dimentos realizados a pacientes associados a
empresas do setor de saúde supletiva.

Outro aspecto importante do Cartão Nacio-
nal de Saúde é que, ao oferecer dados sobre
demanda e oferta de serviços, pode ajudar no
funcionamento, na concepção e na imple-
mentação de consórcios municipais de saú-
de e na ação das equipes de saúde da família,
subsidiando o planejamento e a redefinição
de prioridades nas ações de saúde e no acom-
panhamento das políticas realizadas.

Enfim, o cartão pode subsidiar os processos
de regulamentação e racionalização no uso
de recursos humanos, físicos e financeiros,
apoiando o desenvolvimento de sistemas de
auditoria, controle de faturamento e crítica
das informações dos prestadores de servi-
ços contra o SUS.

Prevenção, Controle e
Assistência aos Portadores de
Doenças Sexualmente
Transmissíveis e da AIDS
Para controle da AIDS, bem como de uma
série de doenças de transmissão sexual, o Mi-
nistério da Saúde vem desenvolvendo, desde
o início da década de 80, o Programa Nacio-
nal de Doenças Sexualmente Transmissíveis
e da AIDS (PN/DST/AIDS). A partir de 1994,
com o aumento da incidência de casos de
AIDS, as ações desse programa foram reforça-
das com a implementação do primeiro Pro-
jeto de Controle das DST/AIDS, resultante de
empréstimo junto  ao Banco Mundial, no
valor de US$ 250 milhões, que foram inte-
gralmente aplicados até 1998. Em  novem-

bro de 1998, foi aprovado novo acordo de
empréstimo com o Banco Mundial, no valor
de US$ 165 milhões, para um período de qua-
tro anos, durante os quais deverão ser mobi-
lizados  mais  US$ 135 milhões como contra-
partida do Tesouro Nacional, de estados e de
municípios. O programa desenvolve uma
série de atividades como campanhas educa-
tivas, implantação de serviços assistenciais
alternativos (hospital-dia, etc.), promoção de
práticas seguras, aquisição e distribuição de
preservativos e testes laboratoriais, desenvol-
vimento de estudos e capacitação de recur-
sos humanos para prevenção e controle da
doença e para a asssistência aos portadores
de DST/AIDS. Além dessas atividades, o PN/
DST/AIDS, que disponibiliza medicamentos
antiretrovirais desde 1991 (AZT cápsulas), a
partir de 13 de novembro de 1996, de acordo
com a Lei no 9 313, passou a distribuir todo o
tratamento integral necessário com drogas
antiretrovirais, inclusive inibidores da pro-
tease e terapia tripla. Atualmente, mais de 80
mil pessoas estão recebendo  tratamento em
todo o território nacional.

A epidemia de AIDS teve início no início dos
anos 80 na região Sudeste, de onde se disse-
minou para as demais regiões do país. Atual-
mente, 59% dos 5 507 municípios brasileiros
já registraram pelo menos um caso de AIDS.

Desde o início da epidemia, até junho de 2000,
foram registrados 190 949 casos, sendo 139
502 homens, 44 697 mulheres e 6 750 crian-
ças. A estimativa de infectados, portadores
do vírus, é superior a 500 mil pessoas  na
faixa  etária de 15 a 49 anos de idade.

A epidemia demonstra nos últimos anos ten-
dência à estabilização em algumas regiões
do país, ao lado de características mais re-
centes como a feminização (a razão homem/
mulher passou de 24/1, em 1985, para 2/1,
em 1999), disseminação para municípios
com menos de 50 mil habitantes, aumento
da transmissão entre heterossexuais e entre
pessoas de menor escolaridade.
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ReforSUS
O ReforSUS (Reforço à Reorganização do Sis-
tema Único de Saúde) é o maior projeto de
investimento do Ministério da Saúde e inte-
gra o Plano de Metas do próprio ministério
e o PPA 2000/2003 do governo federal.

Instituído no final de 1996, por meio de um
acordo de empréstimo celebrado entre o go-
verno brasileiro, o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial
(BIRD), no valor de US$ 650 milhões, investe
na recuperação da rede física de saúde do país,
que presta serviços ao SUS, mediante a com-
pra de equipamentos médico-hospitalares e

unidades móveis, execução de obras de refor-
ma, ampliação e conclusão de estabelecimen-
tos de saúde (Componente I) e, também, em
projetos para a melhoria da gestão do sistema
de saúde nacional (Componente II).

No Componente I, que é dividido em qua-
tro áreas programáticas, já foram aprovados
1 175 projetos, resultando em um investi-
mento de R$ 720,4 milhões. Se considerada
a contrapartida dos beneficiários, esse nú-
mero atinge a casa dos R$ 876,0 milhões. A
tabela 12 demonstra a quantidade e o valor
dos projetos, por área programática.

Os recursos da  Área Programática I benefici-
am hospitais públicos e filantrópicos e os
investimentos estão concentrados, basica-
mente, nas áreas de urgência e emergência e
assistência ao parto, puerpério e período pe-
rinatal, nas quais há os maiores índices de
mortes evitáveis. A escolha dos estabeleci-
mentos que seriam objeto do investimento
foi realizada pelas Comissões Intergestores
Bipartites estaduais.

A distribuição dos recursos buscou maior
eqüidade entre os estados: 70%  foram dis-
tribuídos proporcionalmente ao número de
habitantes, de acordo com os dados do IBGE

em 1995, e os 30% restantes, inversamente
proporcionais ao gasto 'per capita' de cus-
teio do Ministério da Saúde (AIH e SAI) no
mesmo período.

Assim, embora os estados mais populosos, e
eventualmente mais ricos, tenham recebi-
do maiores recursos em termos nominais,
os mais pobres receberam um investimento
maior por habitante.

Na Área Programática II, os recursos foram
destinados à formação dos Pólos Estaduais
de Capacitação de Recursos Humanos para
o Programa de Saúde da Família e à aquisi-
ção de equipamentos para melhorar a reso-
lutividade das unidades básicas de saúde que
abrigam as equipes de saúde da família. Os
valores destinados aos estados foram pro-
porcionais ao número de equipes existentes
no estado.

Nas Áreas Programáticas III e IV, a divisão
dos recursos entre os estados obedeceu às

ÁREA PROGRAMÁTICA QUANTIDADE DE PROJETOS VALOR DO INVESTIMENTO
AP I − REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 989 581,9

AP II � PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 59 29,1

AP III � HEMORREDE (1) 100 67,8

AP IV � LACENS (2) 27 41,6

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 1 175 720,4

Fonte: Ministério da Saúde.
Notas: 1 Rede de Sangue e Hemoderivados.

2 Laboratórios Centrais de Saúde Pública.

TABELA 12 DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS POR ÁREA PROGRAMÁTICA (em R$ milhões)
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exigências da estratégia do Ministério da Saú-
de, consubstanciada em planos estaduais,
nas áreas do sangue e hemoderivados e nas
vigilâncias epidemiológica, sanitária e am-
biental. Em ambos os casos, adequaram-se
os recursos às diferentes necessidades esta-
duais, em compasso com a complexidade tec-
nológica local.

Além desses recursos, todos executados de
forma descentralizada, também foram des-
tinados R$ 157,2 milhões para projetos con-
siderados estratégicos pelo Ministério da
Saúde. Estes estão sendo licitados centrali-

zadamente, complementam os esforços de
reequipamento da rede, integram-se a ou-
tros programas e prioridades do ministério
e ampliam o alcance das ações do Programa
Saúde da Família. A tabela 13 mostra a dis-
tribuição de recursos nesses investimentos.

Um aspecto de menor visibilidade no Re-
forSUS, mas que deverá se constituir em uma
alavanca fundamental para introduzir mu-
danças, progressos e inovações no setor Saú-
de, é o Componente II do Projeto, para o
qual estão alocados R$ 149,1 milhões.

Este componente contempla ações, estudos e
avaliações priorizados pelo ministério, com
vistas a fornecer subsídios para a formulação
e reformulação de estratégias, programas e
projetos, melhorar o desempenho gerencial
dos estabelecimentos de saúde e, principal-
mente, obter ganhos na eficiência sistêmica.

São cerca de 33 projetos, entre os quais al-
guns se destacam pelo impacto que deverão
provocar no setor. A Rede Nacional de In-
formações em Saúde, por exemplo, prevista
neste componente, está investindo R$ 10
milhões em �hardware� e �software� em to-
das as secretarias estaduais e em 1 200 mu-
nicípios, em uma primeira fase, para permi-
tir o trânsito, via INTERNET, de todas as in-

formações de saúde disponíveis nas esferas
federal, estaduais e municipais. Assim, será
possível melhorar o planejamento local de
saúde e favorecer maior controle social.

Nessa mesma linha, insere-se o Cartão Na-
cional de Saúde, com um investimento ini-
cial da ordem de R$ 100 milhões, criado, entre
outros motivos, para melhorar o atendimen-
to dos usuários do SUS, racionalizar os gas-
tos, combater fraudes e aperfeiçoar o plane-
jamento das ações de saúde. Na primeira eta-
pa, foram contemplados 44 municípios, com
13 milhões de habitantes.

Outro projeto da maior relevância para a
organização do sistema é o Fortalecimento

PROJETOS VALOR DO
INVESTIMENTO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 31,1

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO À GESTANTE DE ALTO RISCO 32,8

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO AO DIAGNÓSTICO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 7

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AUDIOVISUAL E MOBILIÁRIO PARA INFORMAÇÃO E

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 45,6

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PRESENCIAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 7,1

RESIDÊNCIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA 33,6

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 157,2

Fonte: Ministério da Saúde.

TABELA 13 DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS EM INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS (em R$ milhões)
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e Desenvolvimento Institucional das Secre-
tarias Estaduais de Saúde, que, por meio da
contratação de consultorias especializadas,
atuará em dez secretarias selecionadas, na
primeira fase, implementando mudanças
organizacionais que propiciem melhor res-
posta às demandas e exigências do sistema
de saúde local, no contexto do processo re-
cente de descentralização.

Na área de gerenciamento de estabelecimen-
tos de saúde, o ReforSUS está concluindo os
processos licitatórios dos Projetos-Piloto de
Modernização Gerencial em Grandes Esta-
belecimentos de Saúde, em que cada estado
da Federação receberá consultoria para re-
formular a gestão de um hospital de refe-
rência, por ele escolhido, que sirva de vitri-
ne e experiência para a melhoria na admi-
nistração de outros hospitais locais.

Nessa mesma direção, o ReforSUS, além de
disponibilizar �softwares� de gerenciamen-
to do DATASUS para pequenos e médios es-
tabelecimentos hospitalares, está oferecen-
do, a todas as unidades que receberam re-
cursos do projeto, um treinamento gerenci-
al a distância. Outros cursos a serem dispo-
nibilizados são os de capacitação a distân-
cia para gerenciamento de equipamentos
médico-hospitalares, de gestão de resíduos
de serviços de saúde e, ainda, presenciais de
administração hospitalar.

Na área de controle social, estão alocados
recursos para o Programa de Apoio ao Forta-
lecimento do Controle Social no SUS, em
que estão previstos cursos para os conselhei-
ros municipais de saúde e membros do Mi-
nistério Público de todo o país.

Vale mencionar, ainda, alguns outros proje-
tos em execução e a executar, tais como: Sis-
tema de Contas Nacionais em Saúde, Banco
de Preços Hospitalares, Impacto Distributi-
vo dos Gastos em Saúde, Metodologia de
Alocação Equitativa de Recursos pelo SUS,
Estudos de Novos Modelos de Gerência de

Unidades Hospitalares, Experiências Inova-
doras no SUS, Avaliação do Processo de Des-
centralização da Gestão do SUS e do Impac-
to da Gestão Plena do Sistema Municipal,
Avaliação dos Custos e Impacto do PAB,
Custo do Programa Saúde da Família, Apura-
ção dos Custos de Procedimentos de Média
e Alta Complexidade e Capacitação de Ges-
tores Municipais, a serem tratados oportu-
namente neste periódico.
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EDUCAÇÃO

A situação educacional da população brasi-
leira foi radiografada na PNAD 1999 e no
Censo Escolar de 2000. Os resultados da
PNAD mostram que o percentual de crianças
fora da escola é de 4,3% e que ainda persis-
tem sérias desigualdades regionais, ao se ve-
rificar que, no Nordeste, o índice de crianças
fora da escola é quase o dobro do encontrado
no Sudeste.Os dados do censo revelam que
nas quatro séries iniciais do ensino funda-
mental houve redução de 3,5% na matrícula
inicial, em relação a 1999. Tendência seme-
lhante foi observada em relação à educação
especial. Nos demais níveis e séries houve
crescimento, com destaque para o ensino
médio, que cresceu 5,4% no período.

O censo escolar também confirmou a im-
portância assumida pelas redes públicas de
ensino. Nas quatro primeiras séries do ensi-
no fundamental, 93% da demanda é cober-
ta pela rede pública, enquanto, no ensino
médio, esse índice atinge 87%. No conjun-
to das redes públicas, destaca-se a munici-
pal, cuja participação na oferta do ensino
fundamental ampliou-se de 45% para 67%,
entre 1994 e 2000.

O analfabetismo entre indivíduos com mais
de 10 anos de idade foi de 12,3%, índice que
corresponde a cerca de 16 milhões de analfa-
betos nessa faixa etária. Já o analfabetismo
infantil (entre 10 e 14 anos) foi bem menor,
cerca de 5,5% em 1999. Este resultado cor-
responde o que seria de se esperar, tendo em

vista o incremento verificado em relação ao
acesso à escola (matrícula inicial).

A taxa da população com diploma de ensi-
no médio é de apenas 19,0%, índice que
ainda está muito aquém do encontrado en-
tre os países desenvolvidos. A escolaridade
das mulheres nesse nível é superior à dos
homens (20,4% e 17,5%, respectivamente),
padrão que se repete no ensino superior e
da 5a à 8a série do ensino fundamental.

A produtividade do sistema educacional
permanece aquém do desejado, uma vez
que os índices de repetência mantêm-se em
patamares bastante elevados, a despeito de
refletirem tendência declinante. No biênio
1998/1999, 40% dos alunos repetiram a 1a

série do ensino fundamental, enquanto a
taxa média de repetência  para as oito séries
foi de cerca de 21%. Além disso, persistem
significativas desigualdades regionais. O
fluxo escolar no ensino fundamental evi-
denciou melhoria, com maior equilíbrio
das matrículas entre as quatro primeiras e
as demais séries do ensino fundamental.
Entretanto, apesar dos avanços, o quadro
geral ainda é muito insatisfatório.

No ensino superior, houve ampliação da
oferta de vagas, tanto pelas instituições fe-
derais, quanto pela iniciativa privada. O
Censo de 1999 evidenciou crescimento de
11,8% na matrícula total, em relação ao
ano anterior, enquanto a oferta de vagas re-
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gistrou crescimento ainda maior (16,6%).
Por sua vez, o Primeiro Censo Nacional da
Educação Profissional contabilizou a exis-
tência de aproximadamente 2,7 milhões de
alunos matriculados em cursos técnicos e
profissionalizantes em todo o país.

Um dos aspectos mais relevantes no tocante
à macropolítica educacional foi a aprova-
ção, pela Câmara dos Deputados, do Plano
Nacional de Educação (PNE). O PNE consti-
tui um plano de metas para o país, a serem
cumpridas nos próximos dez anos.

O FUNDEF tem permitido o aprofundamento
do processo de municipalização do ensino, e
a sua implementação vem beneficiando, prin-
cipalmente, as regiões Norte e Nordeste e áre-
as metropolitanas. Estima-se que, no presen-
te ano, o FUNDEF movimentará R$ 17 bilhões,
ou seja, cerca de 28% a mais que em 1998.
Diante do montante de recursos e a amplitude
de interesses envolvidos, surgiu uma série de
denúncias em todo o Brasil quanto ao uso in-
devido das verbas do fundo. A maioria dos ca-
sos refere-se a salários, pagamento irregular
de funcionários, planos de carreira e inope-
rância dos conselhos. Há também denúncias
relativas a possíveis desvios de recursos.

No intuito de coibir abusos, o MEC deixou
de repassar recursos para a construção de
escolas, transporte escolar e compra de ma-
terial didático aos municípios envolvidos
em denúncias de fraude no uso de recursos
do FUNDEF. Além disso, foram instauradas
CPI em alguns estados, além de ter sido cria-
da uma subcomissão de acompanhamento
do FUNDEF na Câmara Federal. Outra irre-
gularidade detectada foi que estaria ocorren-
do a matrícula de alunos do supletivo em clas-
ses de ensino fundamental regular e, dessa
forma, ampliando-se a complementação de
recursos provenientes da União.

As ações voltadas à melhoria da qualidade
da educação ocorreram mediante algumas
iniciativas. Uma delas foi a inserção do Bra-

sil, a partir de 2000, no Programa Internacio-
nal de Avaliação de Alunos (PISA 2000),
cujo objetivo é responder  a questões sobre
como as escolas estão preparando os estu-
dantes para os desafios do futuro, por meio
de avaliação de desempenho e das condi-
ções de aprendizagem de alunos de 15 anos
de  idade. O PISA 2000 visa subsidiar o aper-
feiçoamento das políticas educacionais e
permitir a comparação internacional, sendo
coordenado mundialmente pela OCDE e, no
Brasil, pelo INEP/MEC.

No tocante à gestão de programas, teve
destaque na agenda ministerial a questão
do controle social, porque grande parte do
recursos do MEC tem sido repassada de for-
ma descentralizada aos estados, municípios
e até mesmo às escolas. A solução encon-
trada pelo ministério foi a instituição de
conselhos, com participação de represen-
tantes das comunidades. No caso da Ali-
mentação Escolar, os recursos só podem
ser transferidos mediante a existência de
conselho específico.

No ensino superior, o Programa de Finan-
ciamento Estudantil (FIES) constitui meca-
nismo para assegurar a continuidade dos
estudos de estudantes matriculados em
instituições não públicas. Para tanto, fo-
ram disponibilizadas 50 mil novas vagas
no primeiro semestre de 2000. Com isso, o
FIES passará a atender a aproximadamente
149 mil alunos.

Alguns programas de investimentos recebe-
ram prioridade no âmbito do ensino supe-
rior. O primeiro deles é o Programa de Mo-
dernização e Consolidação da Infra-estrutu-
ra Acadêmica das Instituições Federais de
Ensino Superior, com dotações da ordem de
R$ 500 milhões, a serem aplicados até o fi-
nal de 2001, para o reaparelhamento de
hospitais universitários e laboratórios de
graduação das instituições federais de ensi-
no superior (IFES). As instituições de ensino
superior (IES) públicas serão ainda benefi-
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ciadas com investimentos anuais da or-
dem de R$ 200 milhões, ao longo de cinco
anos, destinados a projetos de desenvolvi-
mento científico e tecnológico, por meio
do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT). Por fim,
há que se mencionar o Programa Universi-
dade-Empresa para Inovação Tecnológica,
cujo objetivo é intensificar a cooperação
tecnológica entre os centros de pesquisa e o
setor produtivo, com recursos da ordem de
R$ 240 milhões, previstos para 2001.

No que concerne à política de pessoal, hou-
ve ações voltadas à qualificação, ao incenti-
vo e à ampliação do quadro docente. No
âmbito das IES públicas, registra-se aumen-
to significativo do percentual de mestres e
doutores em relação ao total de docentes
(de 54,2%, em 1996, para 61,3%, em 1999).
A implantação do Exame Nacional de Cur-
sos (Provão), associada às implicações daí
decorrentes, também tem levado as institui-
ções privadas a ampliar o quadro de docen-
tes titulados (de 27,8% do total, em 1996,
para 38,9%, em 1999). Foi divulgada, pelo
MEC, a previsão de realização de concursos
públicos para docentes nas IFES, a partir de
2001, pelo regime de trabalho da CLT. A
instituição da gratificação de estímulo à do-
cência (GED) e o reajuste concedido a esta
em 2000 constituíram os principais incen-
tivos financeiros à carreira.

Por fim, a avaliação da qualidade do ensino,
tanto no âmbito da pós-graduação, com a já
consolidada avaliação da CAPES, como em
nível da graduação, por meio do provão,
tem contribuído para o crescimento do nú-
mero de docentes titulados. A nova LDB da
Educação também exerce influência nesse
sentido, ao estabelecer que as universidades
devem ter o mínimo de um terço de seu cor-
po docente titulado em nível de mestrado
ou doutorado, o que passa a ser requisito in-
dispensável para a transformação de qual-
quer instituição em universidade.

FINANCIAMENTO E GASTOS

O detalhamento das fontes de financiamen-
to do ministério, para o ano 2000, apresen-
tado na tabela 14, mostra que os recursos do
Tesouro mantêm-se como a principal fonte
de recursos do Ministério da Educação, re-
presentando 96,0% da sua dotação orçamen-
tária . Esses recursos estão divididos em três
grandes componentes: Recursos Ordinários
(13,6%), Recursos Destinados à Manuten-
ção e Desenvolvimento do Ensino (artigo
212 da Constituição federal), com 44,4%; e
Recursos Vinculados (38%). No caso da vin-
culação, as duas principais fontes são a Con-
tribuição para o Financiamento da Seguri-
dade Social, que responde por cerca de
14,1% dos recursos, cabendo outros 6,2%
destes ao salário-educação. As outras fontes
respondem por apenas 4% do financiamen-
to do ministério, principalmente de recur-
sos diretamente arrecadados. A fonte de re-
cursos correspondente à aplicação dos re-
cursos do salário-educação no mercado fi-
nanceiro, que já foi bastante expressiva em
outros período, é atualmente bastante inex-
pressiva, 0,5% do orçamento do MEC.

A tabela 14 mostra que a execução orçamen-
tária e financeira dos recursos do Ministério
da Educação, entre janeiro e 15 de setembro
de 2000, registrou pagamentos efetivos de
apenas 54,8% da dotação orçamentária, não
obstante terem sido empenhados 83,2% des-
se montante. Os recursos do Tesouro apre-
sentaram melhor desempenho na execução,
se comparado com o das Outras Fontes, so-
bretudo em função dos índices alcançados
pela Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino (62%) e a Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social (65%), que são
as maiores fontes de recursos do Tesouro.
Outras fontes orçamentárias menores que
compõem os recursos vinculados apresenta-
ram desembolsos ainda mais expressivos que
aqueles anteriormente referidos. É o caso da
Renda de Loteria e Concursos de Prognósti-
cos (94%) e da Contribuição Social sobre o
Lucro das Pessoas Jurídicas (69%).
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A tabela 15 apresenta a execução financeira
dos programas do ministério que compõem
o PPA 2000/2003.

Até setembro de 2000, o grau de execução
orçamentária e financeira do conjunto de
programas finalísticos do MEC situou-se
em 54,1%, conforme informações consoli-
dadas na tabela 15. Esse andamento da
execução global dos programas finalísticos
poderia ser interpretado como razoável,
mesmo considerando as diferenciações na
execução específica de cada programa, não
fosse o grau extremamente baixo apresen-
tado na execução dos programas Educação
de Jovens e Adultos e Desenvolvimento da
Educação Especial. Esse baixo desempe-
nho pode, em parte, ser atribuído a dificul-
dades de viabilização de contratos e con-

vênios desses programas, cuja execução é,
basicamente, descentralizada, porém ain-
da é insuficiente para justificar os índices
de 14,8% para Educação de Jovens e Adul-
tos e de 21% para Educação Especial.

Outros programas do MEC, com execução
também marcadamente descentralizada,
como Aceleração da Aprendizagem e Escola
de Qualidade para Todos (ambos direciona-
dos para o ensino fundamental), apresen-
tam grau de execução de 53,5% e 49%, res-
pectivamente. Nesses dois casos, o melhor
andamento na execução financeira vem
sendo bastante influenciado pela adoção de
mecanismos de transferência automática de
recursos para as ações de Alimentação Esco-
lar e Dinheiro Direto na Escola.

DOTAÇÃO % EMPENHADO % PAGO % EXECUÇÃO
FONTES EM R$ MIL EM R$ MIL EM R$ MIL

(A) (B) (C) (B/A) (C/A)

11111     TESOUROTESOUROTESOUROTESOUROTESOURO EEEEE 12 096 833 96,0 10 281 035 98,0 6 776 978 98,2 85,0 56,0

1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS 1 711 244 13,6 1 224 837 11,7 836 014 12,1 71,6 48,9

1.2 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 5 597 088 44,4 4 837 080 46,1 3 499 511 50,7 86,4 62,5

1.3 VINCULADOS 4 788 502 38,0 4 219 118 40,2 2 441 453 35,4 88,1 51,0

1.3.1  SALÁRIO-EDUCAÇÃO 775 463 6,2 571 194 5,4 300 980 4,4 73,7 38,8

1.3.2 CRÉDITO EDUCATIVO 212 000 1,7 122 859 1,2 80 613 1,2 58,0 38,0

1.3.3 RENDA DE LOTERIA E

CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS 309 840 2,5 308 735 2,9 291 566 4,2 99,6 94,1

1.3.4 TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL 322 826 2,6 266 212 2,5 124 072 1,8 82,5 38,4

1.3.5 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 229 110 1,8 75 239 0,7 44 372 0,6 32,8 19,4

1.3.6 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O

LUCRO DAS PESSOAS JUR. 413 898 3,3 413 849 3,9 287 822 4,2 100,0 69,5

1.3.7 CONTRIBUIÇÃO FINANCIAMENTO DA

SEGURIDADE SOCIAL 1 778 046 14,1 1 724 843 16,4 1 152 434 16,7 97,0 64,8

1.3.8 RECURSOS DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS 0 0,0 188 0,0 174 0,0  −  −

1.3.9 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 747 319 5,9 736 000 7,0 159 421 2,3 98,0 21,3

22222     OUTRASOUTRASOUTRASOUTRASOUTRAS FONTESFONTESFONTESFONTESFONTES 502 575 4,0 205 573 2,0 125 049 1,8 40,9 24,9

2.1 APLICAÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 67 000 0,5 46 638 0,4 8 842 0,1 69,6 13,2

2.2 DIRETAMENTE ARRECADADOS 402 546 3,2 152 027 1,4 109 949 1,6 37,8 27,3

2.3 OUTRAS FONTES 33 029 0,3 6 907 0,1 6 259 0,1 20,9 19,0

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 12 599 408 100,0 10 486 607 100,0 6 902 027 100,0 83,2 54,8

Fonte: Sistema Integrado de Dados Orçamentários � SIDOR.
Obs.: Dotação orçamentária e execução financeira  até 15 de setembro de 2000.

PRINCIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO − RECURSOS

DE TODAS AS FONTES − 2000 (ATÉ SETEMBRO) (em R$ mil correntes)TABELA 14
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O programa Desenvolvimento do Ensino
Médio, que apresenta uma execução de
62,5% em relação ao programado, contará
com expressiva complementação em virtu-
de da expectativa de crédito suplementar no
valor de R$ 160 milhões. Essa suplementa-
ção será direcionada para a ação de Expan-
são e Melhoria do Ensino Médio, cuja exe-
cução estava pendente da aprovação do PPA,
que somente se efetivou em julho de 2000.

No âmbito do Ensino de Graduação, que
corresponde à linha de execução direta do
MEC, e cujos recursos autorizados para
2000 somam R$ 5,45 bilhões, foram de-
sembolsados, até 15 de setembro de 2000,
pouco mais de 56% desse montante. Entre
os projetos/atividades aí inseridos está o
de Funcionamento de Cursos de Gradua-
ção, que responde por cerca de 79% do or-
çamento autorizado. Nesse caso, foram de-
sembolsados 65% desse total autorizado.

Outra área de atuação expressiva, no âmbi-
to do MEC, é a de Desenvolvimento do Ensi-
no de Pós-Graduação, cujos dispêndios au-

torizados para 2000 são da ordem de R$ 510
milhões. Desse montante, 80% correspon-
dem ao custeio de bolsas de estudo no país e
no exterior, e outros 10% destinam-se à Re-
sidência Médica. No tocante à execução fi-
nanceira, constata-se que esta última foi a
que registrou o maior índice (66%).

ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS E

PROGRAMAS

Ensino Fundamental
O FUNDEF continua sendo uma das princi-
pais ações direcionada ao desenvolvimento
do ensino fundamental público. Em 2000,
serão movimentados cerca de R$ 17 bilhões
para o ensino fundamental, com verbas dos
governos federal, estaduais e municipais.
Esse valor destinado ao fundo representa R$
3,7 bilhões a mais do que o  montante do
ano de 1998. O esforço do Ministério da
Educação será de aproximadamente R$ 683
milhões, para realizar a complementação
necessária à execução do  fundo.

Nos resultados do FUNDEF, abrangendo os
três primeiros anos de seu funcionamento,

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROGRAMAS DA ÁREA DE

EDUCAÇÃO − PPA 2000/2003

ORÇAMENTO 2000 NÍVEL DE
PROGRAMAS DOTAÇÃO INICIAL AUTORIZADO (A) PAGO (B) EXECUÇÃO

EM R$ MIL EM R$ MIL EM R$ MIL EM % (B) / (A)

ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 2.006.648 2.006.648 1.072.874 21,4 53,5

ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS 633.974 519.529 254.671 5,1 49,0

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 594.312 594.251 290.445 5,8 48,9

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 31.815 29.875 4.407 0,1 14,8

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 75.437 75.437 31.299 0,6 62,5

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 5.470.304 5.449.215 3.071.032 61,4 56,4

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 509.598 509.628 259.105 5,2 50,8

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 8.813 8.813 3.224 0,1 36,6

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 35.764 35.764 7.509 0,2 21,0

EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO DEFICIENTE AUDITIVO 6.352 6.352 4.135 0,1 65,1

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. DEFICIENTE VISUAL 8.315 8.315 4.910 0,1 59,0

ARRECADAÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.950 1.950 706 0,0 36,2

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 9.383.282 9.245.777 5.004.317 100,0 54,1

Fonte: SIAFI/STN − Elaboração IPEA.
(A) Autorizado = Dotação Inicial (Lei após Vetos) + Créditos Adicionais e Remanejamentos.
(B) Valores Pagos corresponde ao executado acumulado até 15/09/2000. Valores em R$ mil correntes.

TABELA 15
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chama atenção a tendência à expansão da
municipalização do ensino fundamental e a
conseqüente redistribuição dos recursos em
favor dos municípios. A participação dos
municípios no volume total de recursos do
FUNDEF passou de cerca de 40%, em 1998,
para 45%, em 2000. No primeiro ano de
operação do FUNDEF, 49% dos municípios
brasileiros obtiveram ganhos de receita, pro-
porção que deverá alcançar 62% em 2000. O
dispêndio por aluno/ano, no conjunto das
municipalidades do Nordeste, deverá regis-
trar cerca de 108% de aumento em relação
ao que poderia ser despendido sem o FUN-
DEF. Na região Norte, esse ganho deverá ser
de 90%. Mesmo na região Sudeste, onde se
registrou pequena queda nos anos de 1998 e
1999, espera-se, para 2000, aumento de cerca
de 20%, em razão do acentuado movimento
de municipalização das redes escolares.

Uma pesquisa realizada pela Fundação de
Pesquisas Econômicas da USP revela que a
implementação do FUNDEF está benefician-
do, principalmente, as regiões Norte e Nor-
deste e regiões metropolitanas do país. No
Nordeste, o gasto por aluno, sem o FUNDEF,
seria de R$ 162, mas, com o fundo, subiu
para R$ 349 �per capita�. Já na região Norte,
o gasto por aluno no ensino fundamental
seria de R$ 213 sem o FUNDEF; com o fun-
do, ficou em R$ 436. A região metropolitana
do Rio de Janeiro teve um incremento fi-
nanceiro médio de 149,2%: contribuiu com
R$ 225 milhões para o fundo e recebeu R$
561,5 milhões.

Segundo o Balanço do FUNDEF, 62% dos
municípios brasileiros, que concentram
86,5% dos alunos matriculados nas redes
públicas de ensino, tiveram acréscimo de
R$ 3,1 bilhões em suas receitas, em 2000, o
que representa 55% a mais do que em 1998.

É importante salientar que o MEC, em sua
ação supletiva, também auxilia os sistemas
educacionais estaduais e municipais e orga-
nizações não governamentais (ONG) na ma-

nutenção das escolas. Isso é realizado pelo
Dinheiro Direto na Escola, ação que conta,
em 2000, com recursos estimados em R$
330,7 milhões. Desse total, R$327 milhões
alcançarão mais de 140 mil escolas do ensi-
no fundamental e R$ 3,7 milhões irão para
as cerca de 1,4 mil escolas de educação espe-
cial mantidas por ONG que atuam com cri-
anças portadoras de deficiências. De acordo
com o FNDE, o Dinheiro Direto na Escola
vai atender, em 2000, a 73 mil escolas de 1a

a 8 a série, sendo 29 mil de redes estaduais e
43 mil de redes municipais.

Foram repassados, até outubro de 2000, R$
274,3 milhões (83%) para as escolas de 1a a
8 a série e R$ 1,4 milhão para a Educação Es-
pecial.  A liberação vem acontecendo, gra-
dualmente, desde julho, e beneficiará todos
os municípios brasileiros. Até agora, das
141 mil escolas, 116 mil já receberam verba
e, dos 32 milhões de alunos a serem contem-
plados, 27 milhões estão usufruindo das me-
lhorias implementadas. A região Nordeste
foi a que recebeu maior volume de recursos,
R$ 118,2 milhões, beneficiando mais de 57
mil escolas. Em compensação, o maior nú-
mero de alunos atendidos por essa ação do
MEC encontra-se na região Sudeste, com
10,2 milhões de alunos.

Desde que essa iniciativa do MEC se iniciou,
já foram aplicados R$ 1,7 bilhão, incluindo
o que já foi repassado até outubro de 2000.
O montante transferido a cada escola é cal-
culado com base no valor �per capita�/alu-
no, que pode ser alterado de acordo com o
porte da escola ou com o quadro socioeco-
nômico da região onde a escola está locali-
zada. Todos os dados que compõem o cálcu-
lo são extraídos do censo escolar realizado
pelo Ministério da Educação no exercício
anterior. Esse valor varia de R$ 500/ano,
para escolas com até 50 alunos, a R$19 mil/
ano para as que têm mais de 2 mil alunos.

Complementando esses esforços, o MEC

tem buscado incentivar e promover a capa-
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citação de professores, vendo, nessa ação, a
saída para reverter o elevado número de
professores do ensino fundamental que pre-
cisam ser melhor preparados para a missão
de educar as crianças brasileiras. Os profes-
sores estão recebendo aprimoramento peda-
gógico constante, matéria básica da capaci-
tação de professores promovida pelo FNDE.
Para esse ano, estão autorizados recursos
que alcançam R$ 27 milhões a serem distri-
buídos entre estados, prefeituras e organiza-
ções não governamentais. Essas ações do
FNDE para capacitar professores incluem
projetos de formação continuada em Educa-
ção Pré-Escolar, Ensino Fundamental, Edu-
cação Escolar Indígena, Educação Especial e
Educação de Jovens e Adultos, além de in-
centivar a Aceleração de Aprendizagem.

Em 1997, o MEC iniciou um projeto de Ace-
leração de Aprendizagem, que é responsá-
vel pelo financiamento da implantação de
classes especiais para alunos das primeiras
séries (1a a 4a) do ensino fundamental com
alta defasagem idade/série. Essa iniciativa
visa enfrentar as dificuldades de aprendiza-
gem e propiciar o avanço nos estudos até a
série compatível com a idade do aluno. Em
1999, a distorção idade/série atingia cerca
de 47% dos alunos. Com o Aceleração da
Aprendizagem foram capacitados, em 1999,
21,5 mil professores de 11,5 mil escolas. Fo-
ram gastos R$ 5 milhões e 600 mil para o
ensino fundamental e outros R$ 5 milhões
para a capacitação de professores.

Por outro lado, reconhecendo que o proble-
ma da educação não está apenas no âmbito
do sistema educacional, o MEC ainda conti-
nua desenvolvendo uma série de ações que
visam à assistência socio-educacional aos es-
tudantes. Nesse sentido, o Alimentação Es-
colar vem sendo mantido pelo  Ministério
da Educação e, pela sua abrangência, é a mai-
or ação do ministério no que se refere à assis-
tência aos alunos do ensino fundamental. Os
recursos são destinados para a aquisição de
gêneros, se possível comprados na própria re-

gião, e capazes de oferecer um cardápio que
respeite os hábitos alimentares locais. Estes são
administrados pelas prefeituras e pelas esco-
las, e são regidos por um Conselho Municipal
de Alimentação. Todos os convênios com as
prefeituras, mesmo as que estiverem inadim-
plentes, prevêem uma contrapartida no senti-
do de oferecer merenda de melhor qualidade.
Para 2000, o orçamento é de R$ 920,3 mi-
lhões para fornecer merenda nos duzentos
dias letivos do ano. Pretende-se atender dia-
riamente a cerca de 37 milhões de crianças
matriculadas em pré-escola, no ensino fun-
damental e em escolas filantrópicas.

Apesar da ação já existir há vários anos, so-
mente agora o MEC impôs aos municípios
brasileiros a exigência de se criarem Conse-
lhos de Alimentação Escolar, sob pena de
não receberem recursos. A Medida Provisó-
ria no 1 979-19 confere a esses conselhos
poderes de fiscalizar a aplicação dos recur-
sos, que deverão ser dirigidos exclusiva-
mente à compra de gêneros para fornecer
merenda de boa qualidade. Os conselhos
deverão ser compostos por sete membros.
Haverá um representante do Poder Executi-
vo, indicado pelo prefeito; outro do Legisla-
tivo, indicado pela Câmara; dois represen-
tantes dos professores, indicados pela cate-
goria; dois outros indicados pelos conselhos
escolares e associações de pais e mestres; e
um último, pela comunidade. Cada mem-
bro desses conselhos terá um suplente e
mandato de dois anos, podendo ser recon-
duzido uma única vez. O exercício do man-
dato de conselheiro é considerado serviço
público relevante e não é remunerado. Os
municípios com mais de cem escolas de en-
sino fundamental (1a a 8a série) podem até
triplicar o número de membros do Conse-
lho de Alimentação Escolar, sempre obede-
cendo à proporcionalidade.

Outra novidade que a MP traz é que estados,
Distrito Federal e municípios utilizarão
70% dos recursos do Alimentação Escolar
para a aquisição de produtos básicos (semi-
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elaborados, como leite e cereais, ou �in na-
tura�). Os produtos da região terão priorida-
de na aquisição de insumos.

Outra ação de apoio ao estudante é a Livro
Didático, que, em 2001, será destinada à
aquisição de livros didáticos para atender à
grade curricular de 1a a 4a série, bem como à
complementação de 5a a 8a série referente
ao acréscimo de matrícula, realizada com
base na escolha feita em 1999. Os títulos in-
tegrantes dessa ação foram inscritos, inicial-
mente, para 2000, porém as ações referentes
ao processo de inscrição, triagem e avalia-
ção pedagógica somente foram consolida-
das para o ano de 2001, em função da Reso-
lução no 21, de 25/11/98, que definiu o pra-
zo de três anos consecutivos para a durabili-
dade dos livros.

Com orçamento de R$ 486 milhões para
2000, a aquisição e distribuição de material
vai alcançar 32,5 milhões de alunos da 1a à
8a série em 170 mil escolas públicas. O pro-
cesso de escolha do livro didático é realiza-
do pelos professores que contam com a aná-
lise e avaliação prévia do conteúdo pedagó-
gico das obras, por meio da criação do Guia
do Livro Didático. Junto com ele foi criado
o Banco do Livro, para conservá-los nas es-
colas por um período mínimo de três anos,
de modo que possam ser reutilizados pelos
alunos que forem alcançando novas séries.

Pela primeira vez desde a sua criação, o Li-
vro Didático está distribuindo os livros, em
todo o país, no ano anterior ao período leti-
vo a que se destinam. Para atender aos alu-
nos do ensino fundamental em 2001, o
FNDE começou a entregar, no início de se-
tembro, 110 milhões de livros que deverão
chegar a todas as escolas até 31 de dezem-
bro de 2000.

Em 1999, foi criado o Programa de Garantia
de Renda Mínima, assegurando, em média,
R$ 37,47 mensais para as famílias mante-
rem cada um de seus filhos na escola. Mais

de 500 mil famílias com renda �per capita�
inferior a meio salário-mínimo, com filhos
matriculados em escolas públicas, foram be-
neficiadas, representando um dispêndio de
R$226,6 milhões. Essa iniciativa do gover-
no federal conta com parceria das prefeitu-
ras. Do montante aplicado em 1999, R$
113,3 milhões vieram dessa contrapartida,
que também deve ser destinada a ações de
reforço às atividades pedagógicas, como
práticas desportivas, oficinas básicas de pro-
fissionalização e eventos culturais, entre
outras. Já estão cadastrados 1 005 municípi-
os, e a expectativa do FNDE é de que, em
2000, outros 670 municípios ingressem no
programa. Até 2002, espera-se que o progra-
ma inclua 3 355 municípios brasileiros.

Para medir o desempenho dos sistemas de
ensino, o MEC desenvolve o Sistema de
Avaliação da Educação Básica (SAEB), uma
avaliação realizada com alunos da 4a e 8 a

séries do ensino fundamental e da 3a série
do ensino médio, nas disciplinas Língua
Portuguesa, Matemática, Ciências, História,
Geografia, Física, Química e Biologia. Com
a realização do SAEB, é possível identificar
os fatores que influenciam o aprendizado
dos alunos e os principais problemas do sis-
tema educacional brasileiro.

Realizado a cada dois anos, o SAEB faz uma
avaliação dos sistema de ensino brasileiro nas
redes estaduais, municipais e particulares de
todos os estados. Em 1999, o número de alu-
nos participantes foi  de 360,4 mil, distribuí-
dos em 2 145 cidades. Ao revelar a configura-
ção e o desempenho de cada rede, a avaliação
facilita a atuação dos governos estaduais e
municipais e dos donos de estabelecimentos
de ensino privados nas políticas educacionais.

Os resultados do SAEB/99, divulgados no fi-
nal de novembro de 2000, sinalizam um de-
clínio na qualidade do ensino, verificado por
meio da redução no nível registrado, nas es-
colas da rede pública e nas particulares, nas
médias nacionais obtidas nos exames de Por-
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tuguês e Matemática, em relação à média do
SAEB/97. As escolas da rede particular, apesar
de apresentarem médias melhores que as da
rede pública, registraram uma redução no de-
sempenho ainda mais acentuada.

Quando comparada com os resultados do
ensino fundamental da rede municipal, a
taxa de redução da rede particular, em todo
o Brasil, foi maior em Matemática nas 4 a e
8 a séries, e em Português na 8 a série.

Em relação ao desempenho apresentado
nas escolas estaduais, a queda foi maior em
Matemática nas 4a e 8a séries. Na 3a série do
ensino médio, os estudantes das escolas pú-
blicas tiveram queda no desempenho ligei-
ramente menor do que os das escolas parti-
culares. Ressalte-se que as menores quedas
nas médias foram as das redes municipais, o
que pode ser tomado como um bom indica-
dor da municipalização do ensino.

Contudo, o pior resultado dos estudantes
das redes públicas e particular foi nos exa-
mes de Português, em todas a séries exami-
nadas do ensino fundamental e do médio.

Esses novos resultados da avaliação do siste-
ma educacional da educação básica estão
suscitando muitas indagações sobre o signi-
ficado desse indicador de declínio no de-
sempenho da qualidade do ensino no país.

Segundo fontes oficiais do Ministério da
Educação, os resultados revelam estabilidade
na qualidade, porque, apesar da queda na
média nacional, os resultados mantiveram-
se em nível semelhante ao do SAEB/97, o
que, do ponto de vista da aprendizagem, in-
dica que os alunos que participaram do teste
demonstram as mesmas habilidades de dois
anos atrás. Além disso, argumentam que a
política de ampliação de vagas da rede públi-
ca tem possibilitado o acesso e a inclusão no
ensino de estudantes das camadas de renda
mais baixa, com um rendimento escolar me-
nor. Porém, esse argumento não pode ser

também aplicado para explicar o baixo de-
sempenho da rede particular de ensino.

Por sua vez, alguns especialistas da área de
educação enfatizam que o processo de mu-
danças na política educacional, desencadea-
do com a nova LDB e a implementação das
diretrizes curriculares atuais, não foi bem-
sucedido em incorporar na etapa de discus-
são os professores enquanto atores relevan-
tes do processo. Além disso, apontam que os
investimentos em formação e qualificação
dos docentes estão muito aquém do neces-
sário para a ampliação da qualidade do ensi-
no no país.

Esse fato novo, apresentado por meio dos
resultados do SAEB/99, necessita ser mais
aprofundado para se ampliar a compreen-
são sobre seu significado. Porém, algumas
das evidências atuais corroboram resultados
anteriores. As avaliações até então divulga-
das revelaram que o desempenho dos estu-
dantes com idade acima da recomendada
para a série freqüentada tende a ser inferior
ao daqueles que estão na idade correta.

O grau de escolarização dos pais, a infra-es-
trutura da escola e o descompasso entre o
currículo proposto e o efetivamente ensina-
do foram outros fatores que influenciaram o
desempenho dos alunos, conforme indica-
do  pelo SAEB. Além disso, foi detectado que
os estudantes que têm professores com ní-
vel superior completo obtêm melhores re-
sultados do que aqueles cujos docentes ain-
da não fizeram curso de graduação.

A novidade, a ser assinalada, é a cooperação
técnica que começa a ser desenvolvida en-
tre o MEC e alguns estados para desenvol-
ver e aperfeiçoar os sistemas estaduais de
avaliação e integrá-los ao Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica (SAEB). O
acordo possibilitará que os estados desen-
volvam sistemas próprios de avaliação ajus-
tados ao SAEB, permitindo assim a compa-
ração de resultados locais e estaduais com
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os nacionais. Possibilitará, também, a troca
de informações, estudos e análises a serem
desenvolvidos nas avaliações.

Ensino Médio
A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), promulgada em 1996, esta-
beleceu as orientações básicas para a rees-
truturação do sistema de ensino vigente até
esta data. Com as  novas orientações, a edu-
cação básica foi expandida e inclui, além do
ensino fundamental, a educação infantil,
como primeira etapa, e o ensino médio,
como a última etapa desse ciclo de ensino.

No que se refere, especificamente, ao ensino
médio, a lei propõe a reestruturação para esse
nível de ensino buscando atender às dife-
rentes manifestações e solicitações, não sa-
tisfeitas com a  educação média profissiona-
lizante, proposta pela Lei no 5 692/71. A apli-
cação da nova Lei no Ensino Médio resultou
na separação do ensino profissionalizante e
do ensino médio. O curso profissionalizan-
te, de nível técnico, passa a ser complemen-
tar ao ensino médio, perdendo, assim, sua
equivalência com esse nível de ensino.

O Ministério da Educação iniciou, na segun-
da metade da década de 90, a implementação
das mudanças sugeridas pela nova LDB, des-
tacando-se as ações destinadas à melhoria e
expansão do ensino médio. Para tanto, de
1995 a 1999, o MEC adotou uma série de me-
didas preparatórias para empreender a refor-
ma desse nível de ensino. Além da LDB, a
melhoria verificada no ensino fundamental
acarretou mudanças na participação do setor
público no ensino médio,  que duplicou nos
últimos dez anos.

A reforma do ensino médio foi aprovada
pelo Conselho Nacional de Educação e en-
trou em vigor em 1999. Seus objetivos fun-
damentais visam garantir o atendimento
nos cursos médios a todos os alunos que ti-
verem concluído o ensino fundamental e
os jovens adultos que quiserem voltar a es-

tudar, bem como a implementação de no-
vas referências curriculares. Ou seja, visa à
expansão e melhoria da  sua qualidade. As-
sim, o novo ensino médio, como é deno-
minado pelo MEC, busca garantir maior
flexibilidade, adaptando-se às aspirações
dos jovens e às necessidades do país.

Além da alteração estrutural do ensino mé-
dio, que desvinculou esse nível de ensino do
técnico, foram realizadas mudanças na pro-
posta pedagógica, cujas ações encontram-se
em fase inicial de efetivação, tendo como re-
ferências as diretrizes, os parâmetros curricu-
lares nacionais, e finalizando com a efetiva-
ção da reestruturação curricular. Esta visa ajus-
tar o currículo ao novo desenho e à estrutura
do ensino médio, além de promover a me-
lhoria dos conteúdos desse nível de ensino.

Esse processo teve início em 1995, quando
o governo federal, em conjunto com as uni-
dades da Federação, adotou uma série de
medidas preparatórias para empreender a
reforma desse nível de ensino.

O conjunto de objetivos perseguidos pela
reforma foram promovidos e assegurados
por mecanismos legais e instrumentos
operacionais já instituídos, como a própria
LDB/96, o Decreto no 2 208/97, a Portaria
no 646/97 e as Diretrizes Curriculares Na-
cionais do  Ensino Médio (DCNEN). Os
instrumentos operacionais, já conhecidos,
são o Programa de Reforma da Educação
Profissional (PROEP) e o Programa de Me-
lhoria e Expansão do Ensino Médio (Pro-
jeto Escola Jovem).

O Programa de Expansão da Educação Pro-
fissional (PROEP/MEC) tem 173 projetos
aprovados, que garantem um aumento de
30% na oferta de cursos profissionalizan-
tes no país, nos próximos dois anos. Foram
investidos R$ 331,3 milhões nesses proje-
tos, que garantirão 230 mil novas vagas no
ensino técnico e cerca de 700 mil no ensi-
no básico profissionalizante.
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Até 2003, o PROEP dispõe de US$ 500 mi-
lhões para serem investidos no ensino profis-
sionalizante. Metade do montante vem do
Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID). A outra parte tem origem dos orçamen-
tos do MEC e do Fundo de Amparo ao Traba-
lhador (FAT), do Ministério do Trabalho.

O Programa de Expansão e Melhoria do Ensi-
no Médio (Projeto Escola Jovem) visa implan-
tar a reforma do ensino médio e sua execução
está prevista para um período de três anos. É
uma ação de âmbito nacional e já se encontra
em fase de execução. Por meio dela, as unida-
des federadas receberão aporte financeiro
para que procedam à reforma do ensino mé-
dio, conforme prioridades e estratégias que
definirem para a gestão de suas redes, com a
autonomia que lhe confere a legislação.

O projeto já cumpriu as etapas de elaboração,
preparação e sua aprovação deu-se em 1999.
Em 2 de janeiro de 2000, foi  assinado o con-
trato de empréstimo no valor de US$ 500
milhões (US$ 250 milhões de contrapartida
nacional e US$ 250 milhões financiados pelo
BID), entre as duas instituições, sendo sua efe-
tividade declarada em 10 de março de 2000,
habilitando para iniciar a sua execução.

Para a execução do primeiro ano foram pre-
vistos, no PPA/2000, recursos financeiros da
ordem de R$ 23 milhões, aproximadamen-
te, destinados ao desenvolvimento do ensi-
no médio, sendo que, desse total, R$ 19,678
milhões serão transferidos para as unidades
federadas, sob a forma de convênios assina-
dos entre o MEC e as Secretarias Estaduais de
Educação, para serem investidos na expan-
são e melhoria da rede escolar.

A execução da Expansão e Melhoria da Rede
Escolar já se encontra em efetivação e, até o
mês de outubro de 2000, foram aprovados
dez projetos de investimento (PI), num total
de R$ 378 milhões, que contemplam dez uni-
dades da Federação. Esses recursos são desti-

nados à realização de investimentos em in-
fra-estrutura, aquisição de equipamentos e
mobiliários, material de ensino-aprendiza-
gem, capacitação e serviços de consultoria.

Em outubro de 2000, foi assinado o primeiro
convênio do MEC com o governo de São Pau-
lo, no valor de 4,5 milhões de reais, compro-
metendo, para o primeiro ano de execução
do projeto, 60% do total de recursos finan-
ceiros aprovados para 2000, (R$ 19,678 mi-
lhões), destinados à melhoria das redes esco-
lares estaduais. Até o final de 2000, os demais
projetos aprovados poderão ter seus convê-
nios assinados e sua execução iniciada.

Em novembro de 2000, o Ministro da Edu-
cação, em reunião ordinária do Conselho
Nacional de Secretários de Educação (CON-
SED), efetivou mais uma etapa de execução
do Programa de Expansão e Melhoria do
Ensino Médio, assinando termo de adesão
ao programa com todas as 27 unidades da
Federação, e celebrando os respectivos con-
vênios com nove unidades federadas que
concluíram e obtiveram a aprovação dos pro-
jetos de investimento, até esta data. Os re-
cursos totais dos nove convênios assinados
são da ordem de 118 milhões de reais, sen-
do R$ 72 milhões do MEC e R$ 43 milhões
de contrapartidas estaduais.

Como parte fundamental da reforma, o MEC

desenvolveu, paralelamente à sua expansão
quantitativa, um conjunto de ações destina-
das a promover a adequação e melhoria do
currículo do ensino médio, bem como avali-
ar o nível de desempenho dos alunos e dos
sistemas de ensino. Nessa direção, destacam-
se a elaboração das Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (em 1998) e
o Exame Nacional de Cursos (ENEM).

Em 1999, o MEC produziu e distribuiu docu-
mentos que detalham os conteúdos e maté-
rias do currículo (exemplificações, exercí-
cios, práticas) e foram realizados cursos de
formação de multiplicadores em todos as
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unidades federadas, atingindo  cerca de 13
mil escolas e 288 mil professores da rede
pública de ensino.

A próxima etapa prevista, ainda para o ano
de 2000, é a implementação do Programa
Parâmetros em Ação, visando viabilizar em
todas as escolas a implementação do novo
currículo.

A reestruturação e reorganização do currí-
culo a partir da reforma tem como proposta
básica possibilitar o desenvolvimento de
competências e habilidades do aluno, com
ênfase no significado social e cultural do
conhecimento, no domínio de procedimen-
tos e ferramentas básicas da ciência. Este de-
verá conter uma base de conteúdos nacional
comum e uma parte diversificada, conside-
rando-se as características socioeconômicas
e culturais locais e as necessidades da comu-
nidade. Deverá ser elaborado pela própria
escola, que definirá, com flexibilidade, as
matérias e os temas curriculares.

Outra importante ação do MEC foi a insti-
tuição do Exame Nacional de Cursos
(ENEM) como instrumento de aferição que
possibilita medir as competências e habili-
dades desenvolvidas pelo aluno ao longo de
sua escolaridade básica. Como medida de
avaliação, o ENEM representa uma modali-
dade particular, cuja característica é de ter
um caráter  voluntário, ou seja, o aluno não
é obrigado a prestar o ENEM ao final de sua
escolarização básica.

Desde a sua instituição, o INEP já realizou
três exames, com a aplicação de provas nos
anos de 1998, 1999 e em agosto de 2000.
Conforme dados do INEP/MEC, o nível de
participação de estudantes no exame au-
mentou significativamente, do primeiro
para o segundo exame (quase triplicou), e
continuou aumentando, da segunda para a
terceira prova realizada.

Na terceira aplicação do ENEM, realizada
em agosto,  participaram 168 municípios e
mais de 390 mil estudantes que estão con-
cluindo ou já terminaram o ensino médio.
Dos mais de 390 mil alunos inscritos para
fazer o ENEM,  90,3% compareceram aos
523 locais de provas distribuídos nos 169
municípios de todo o país. O estado com
maior número de inscritos no ENEM foi  São
Paulo, com 182 mil alunos, cujo índice de
comparecimento alcançou 92,8%.

Em Alagoas, registrou-se o maior percentual
de presença. Dos 907 alunos inscritos para
o exame, participaram 94%. Em Rondônia
foi registrado o maior índice de ausência:
no estado, 21,7% dos 1 337 inscritos não
compareceram para fazer a prova. No Rio
de Janeiro, a abstenção chegou a 17,9%, a
segunda maior do país.

A possibilidade de o ENEM qualificar o aluno
para ingressar nos cursos de graduação vem
sendo acatada e, até o momento, 130 institui-
ções de ensino superior assumiram, publica-
mente, o compromisso de adotar os resulta-
dos do ENEM nos processos de seleção do alu-
no para ingresso nos cursos de graduação.

Outra medida anunciada pelo MEC  é pro-
mover a isenção da taxa cobrada para a ins-
crição do ENEM a todos os alunos que esti-
verem concluindo o ensino médio nas es-
colas da rede pública de ensino, liberando
desse ônus aqueles alunos que não podem
pagar a taxa e que, talvez por essa razão, não
tenham efetivado sua participação. Essa
mesma medida será aplicada também aos
estudantes que concluíram o ensino médio
na educação de Jovens e Adultos (antigo su-
pletivo) nos últimos doze meses, antes do
período de inscrição. Estes também serão
isentos do pagamento da taxa de inscrição.
Essa medida, de certa forma, contribui para
ampliar o alcance do ENEM, bem como fa-
vorecer sua utilização como instrumento de
qualificação e seleção, tornando-o, assim ,
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mais representativo em termos de uma ava-
liação nacional do ensino médio.

Ainda no âmbito do Ensino Médio, outra
medida importante foi a instituição e realiza-
ção do I Censo da Educação Profissional, rea-
lizado pelo INEP/SEMTEC/MEC, em outubro
de 2000. Essa medida veio permitir ao setor
o melhor dimensionamento de sua expan-
são e o direcionamento das suas políticas e,
principalmente, contribuir para o processo
de reforma do ensino médio.

A partir do censo, pôde-se obter informações
sobre os três níveis de educação profissional:
básico, técnico e tecnológico. De forma sin-
tética, os dados desse primeiro censo mos-
tram que, em 1999, existiam mais de 2,7 mi-
lhões de matrículas nos três níveis de educa-
ção profissional no país, e que o nível básico
detinha 2 milhões desses estudantes e  mais
de 27 mil cursos, entre os 33 mil existentes.

É importante registrar, nesse contexto de
mudanças e reformas, que estas não se de-
vem apenas à existência de uma conjuntura
politica e governamental que as favorece
mas, principalmente, ao fato de que essa
mudanças dão continuidade e, por conse-
guinte, consolidam um conjunto de mu-
danças e inovações previstas e iniciadas an-
teriormente e que não chegaram a se efeti-
var, ou mesmo a gerar resultados. A aprova-
ção da nova LDB, a elaboração e aprovação
do Plano Nacional de Educação, a execução
de medidas e ações previstas no Plano Dece-
nal de Educação para Todos constituíram os
insumos básicos que, de certa forma, orien-
taram e definiram as ações do MEC para o
ensino médio, durante a segunda metade da
década de 90.

Ensino Superior
A atuação do governo federal no tocante ao
ensino superior tem-se voltado sobretudo
para a ampliação da oferta de vagas, tendo
em vista a baixa taxa de escolarização ainda
existente no Brasil, se comparada com outros

países latino-americanos. Desse modo, desde
1993 observam-se incrementos considerá-
veis no contingente de alunos matriculados,
sobretudo na esfera privada, ao contrário do
que ocorreu no início da década, quando as
instituições privadas perdiam espaço na
oferta de vagas e no ingresso de novos alu-
nos para o conjunto das redes públicas.

Considerando-se que existem limites tanto
para a expansão da oferta de vagas baseada
na capacidade instalada das redes públicas,
devido à contenção de gastos com pessoal e
para a ampliação das instalações quanto,
principalmente, para a expansão horizontal
dessas redes, mediante a criação de novas
instituições, os caminhos escolhidos pelo
governo federal para ampliar o acesso fo-
ram a: i) agilização das autorizações/reco-
nhecimentos de novos cursos pela iniciati-
va privada; e ii) implantação de um sistema
de crédito educativo autofinanciável.

Nesse sentido, o Financiamento Estudantil
(FIES) foi instituído, no primeiro semestre de
1999, com o objetivo de substituir gradual-
mente o Crédito Educativo (CREDUC), tendo
em vista que esse programa havia atingido
altos níveis de inadimplência, o que estaria,
segundo o Executivo, inviabilizando sua con-
tinuidade.

No primeiro ano de sua implementação, o
FIES já havia contemplado mais de 100 mil
alunos matriculados em instituições priva-
das. Outras 50 mil novas vagas foram dispo-
nibilizadas no primeiro semestre de 2000,
para as quais candidataram-se cerca de 74
mil estudantes. Desse total, foram seleciona-
dos 44,2 mil para a segunda etapa do proces-
so seletivo. Com isso, o FIES passaria a bene-
ficiar 148,9 mil estudantes. Além do FIES, o
MEC ainda mantém em funcionamento o
CREDUC, para cerca de 30 mil estudantes.

Outra estratégia consentânea com a política
de ampliação do acesso ao ensino superior,
encampada pelo MEC, refere-se à modalida-
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de de educação a distância. Para tanto, foi
lançado, em agosto de 2000, o Consórcio
Universidade Virtual Pública do Brasil �
UniRede, envolvendo os Ministérios da
Educação, Ciência e Tecnologia e Comuni-
cações. A prioridade será a de formar e qua-
lificar professores para a educação básica,
tendo em vista a meta estabelecida pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), de atender, até 2007, a 600 mil pro-
fessores que ainda atuam nesse nível do en-
sino sem a devida formação superior.

Apesar dessa iniciativa do MEC ter sido con-
cretizada em agosto de 2000, a UniRede já se
encontrava em processo de estruturação des-
de fins de 1999. Atualmente, abrange 65 ins-
tituições de ensino superior (IES) públicas.

As primeiras instituições credenciadas pelo
MEC a realizar cursos a distância antecipa-
ram-se ao lançamento do consórcio. A pio-
neira, a Universidade Federal de Santa Cata-
rina, já havia ofertado, em 1999, 230 vagas
em Pedagogia. Em julho de 2000 foi a vez
da Universidade Federal do Paraná, que dis-
ponibilizou 600 vagas para professores que
atuam em cidades do interior do Paraná e
Rio Grande do Sul. Em agosto de 2000 foi a
vez da Universidade Federal do Pará, com
200 vagas para professores das redes públi-
cas do estado, enquanto, para 2001, a Uni-
versidade Federal do Ceará já anunciou
a oferta de mais de 1 mil vagas, destinadas a
13 cidades daquele estado.

As expectativas do MEC são de que, nos pró-
ximos dois anos, cerca de 100 mil alunos
estarão matriculados nos cursos de educa-
ção à distância, o que representaria um sex-
to da meta estabelecida pela LDB, a custos
bem mais baixos do que aqueles necessários
à ampliação, por exemplo, da rede física das
IES públicas.

Outra linha de ação significativa empreen-
dida pelo MEC foi a de realizar investimen-
tos em infra-estrutura e capital junto às Ins-

tituições Federais de Ensino Superior (IFES).
Tal medida se fazia imprescindível, tendo
em vista que, nos últimos anos, os gastos
desse ministério com esses elementos de
despesa sofreram profundo aviltamento.4

Nesse sentido, foi instituído o Programa de
Modernização e Consolidação da Infra-Es-
trutura Acadêmica das Instituições Federais
de Ensino Superior, cuja previsão de inves-
timentos para o biênio 2000-2001 é da or-
dem de R$ 500 milhões. Esses recursos se-
rão utilizados para fins de reaparelhamento
dos 47 hospitais universitários (HU) e de la-
boratórios de graduação das 52 IFES.5 A re-
partição desses recursos entre as IFES teve
como critérios a dimensão do alunado de
graduação e os cursos existentes nesse ní-
vel e na pós-graduação. Entretanto, a esco-
lha dos equipamentos ficou a critério das
próprias instituições.

O ensino superior público disporá de fonte
adicional de financiamento, mediante a ins-
tituição do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico. De acordo
com o MEC, as instituições públicas terão
investimentos adicionais de R$ 200 milhões
anuais, a partir de 2001. Tais recursos serão
provenientes de programa conjunto entre
os Ministérios da Educação e de Ciência e
Tecnologia. Esse montante, que correspon-
de a 20% do programa, será destinado à re-
cuperação e modernização de instalações,
podendo ainda ser investido na qualifica-
ção de pessoal e geração de empregos. Além
disso, 30% deverão ser necessariamente alo-
cados em instituições das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.

O processo de avaliação instituído pelo MEC

em 1996, denominado Exame Nacional de
Cursos (ENC), mais conhecido como Provão,

4. Conforme pesquisa realizada no âmbito do IPEA, as despesas de
capital realizadas pelo MEC junto às universidades federais, no
período 1995-1998, registraram decréscimo de cerca de 82%. Essa
redução só não foi maior pelo fato de terem sido considerados os
valores correntes, isto é, sem qualquer atualização monetária.
5. Está prevista a aquisição de cerca de 58 mil novos equipamentos,
cuja distribuição teve início em agosto de 2000.
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vem sendo ampliado ano a ano. Em 2000, o
Provão avaliou cerca de 2 900 cursos de 18
áreas, com mais de 200 mil estudantes ins-
critos, mediante a inclusão de outras cinco
áreas. Em sua primeira realização, foram
avaliados apenas 55,5 mil estudantes pro-
venientes de 616 cursos de Administração,
Direito e Engenharia Civil.

Simultaneamente ao Provão, vem sendo re-
alizada a Avaliação das Condições de Oferta
dos Cursos de Graduação, a qual tem sido
utilizada pelo Conselho Nacional de Educa-
ção, juntamente com os resultados de rendi-
mento dos alunos no Provão, como critério
para o recredenciamento de cursos.

No ensino de pós-graduação, não se verificam
mudanças mais expressivas. O que se percebe
é que, apesar de o acesso a essa formação con-
tinuar restrito, sua qualidade tem melhora-
do. As instituições públicas continuam a ser
os principais sustentáculos desse nível do en-
sino, tanto pela capacidade instalada (docen-
tes qualificados, laboratórios, linhas de pes-
quisa existentes, etc.), como pelo alto custo
inicial de investimentos necessários à im-
plantação desse nível de ensino.

Na esfera do MEC, a CAPES (Fundação Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior) responde por uma série de
programas de fomento e apoio à pós-gradua-
ção, tendo como beneficiárias inclusive ins-
tituições privadas de reconhecida qualidade.
O maior desses programas é o de concessão
de bolsas de estudo no país e no exterior,
para a qualificação de docentes e pesquisa-
dores, sobretudo, em nível de mestrado e
doutorado. Compõem esse programa �guar-
da-chuva�: i) o Programa Institucional de
Capacitação Docente e Técnica (PICDT), que
atende atualmente a cerca de 4,8 mil bolsis-
tas; ii) o Programa Institucional de Capaci-
tação de Docentes de Ensino Tecnológico
(PICDTec), destinado exclusivamente a pro-
fessores de escolas técnicas e agrotécnicas
federais, e de centros federais de educação

tecnológica (CEFET) que não disponham de
programa de pós-graduação �stricto sensu�;
iii) o Programa de Qualificação Docente
(PQD), que visa complementar os recursos
despendidos por instituições de ensino su-
perior privadas na qualificação de docentes;
e iv) o Programa de Mestrado Interinstitucio-
nal (MINTER), cujo objetivo é o de fomentar
a qualificação de docentes de instituições
que se encontram distantes de programas
de pós-graduação �stricto sensu� consolida-
dos. Nesse sentido, são apoiados convênios
entres tais programas e instituições deman-
dantes de qualificação. Atualmente, o MIN-
TER contempla 33 cursos de mestrado e 23
instituições beneficiárias. Além desses pro-
gramas, a CAPES também concede bolsas de
estudo por quotas a programas de pós-gra-
duação no país (demanda social), bem
como a solicitantes individuais para qualifi-
cação no exterior.

As ações da CAPES também contemplam a
manutenção e o funcionamento de progra-
mas de pós-graduação �stricto sensu�, por
meio dos: i) Programas de Fomento e Apoio
que, em conjunto, movimentarão cerca de
R$ 91 milhões em 2000; ii) Programa de
Apoio para Aquisição de Periódicos (PAAP).
Destinado a instituições públicas e privadas,
teve orçamento executado, em 1999, supe-
rior a US$ 14 milhões; e iii) Projetos Regio-
nais de Pós-Graduação (PRPG), que visam
promover esse nível de ensino, em convê-
nio com agências de fomento estaduais das
regiões Norte, Nordeste e Sul.

De igual importância, e por vezes até maior,
é a atuação do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) no tocante à concessão de bolsas de
estudo no país e exterior, e ao fomento à
pesquisa. Estão previstos para o corrente
exercício gastos da ordem de R$ 675 mi-
lhões, sendo que, até meados de setembro
de 2000, já haviam sido desembolsados cer-
ca de 51% desse montante. Esses recursos
orçamentários, aprovados para 2000, são
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cerca de 10% maiores que os dispêndios rea-
lizados pelo CNPq em 1999.

Os projetos/atividades finalísticos mais ex-
pressivos são, em ordem de grandeza: i) Con-
cessão de Bolsa de Formação e Qualificação
de Pesquisadores; ii) Concessão de Bolsa de
Estímulo à Pesquisa; iii) Concessão de Bolsa
de Iniciação à Pesquisa; e iv) Concessão de
Bolsa de Pesquisa em Desenvolvimento Tec-
nológico Empresarial. O custeio dessas qua-
tro modalidades de bolsas representou, em
2000, gastos de cerca de R$ 457 milhões.
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CULTURA

O ano 2000 foi marcado pela reafirmação
do papel institucional do poder público na
elaboração de políticas que preservam e es-
timulam a cultura nacional. A preocupa-
ção com a ampliação dos recursos para a área
é dos pontos centrais e foi mantida com a
ampliação da alíquota das Contribuições
sobre Concursos e Prognósticos, destinadas
ao Fundo Nacional de Cultura.

Além disso, diversos prêmios, concursos e
bolsas nas áreas de cinema, teatro e literatura
promoveram o conhecimento da intensa di-
nâmica desses segmentos, certificando a re-
tomada do cinema, a imensa produção e cria-
tividade presente nas artes cênicas e na lite-
ratura, ainda desconhecidas do grande pú-
blico. Essa dinâmica indica que a produção
cultural é intensa e necessita de canais insti-
tucionais regulares para sua circulação e para
sua maturação do ponto de vista qualitativo.

Outras iniciativas permitiram, ainda, que
começassem a ser desfeitos alguns dos gar-
galos para a distribuição de filmes e para o
fortalecimento do cinema nacional junto ao
público brasileiro. A redefinição da Cota de
Tela, ampliando os dias de exibição obriga-
tória de filmes nacionais em espaços ou lo-
cais de exibição pública comerciais, foi um
dos dispositivos encontrados e que, associa-
do às iniciativas para a organização da dis-
tribuição de filmes, tocam em pontos cen-
trais para o pleno desenvolvimento do seg-
mento do audiovisual.

FINANCIAMENTO E GASTOS

A estrutura de financiamento federal na
área da cultura foi desenhada pelo Progra-
ma Nacional de Apoio à Cultura (PRO-
NAC). Este programa foi criado pela Lei no

8 313, de dezembro de 1991 − a chamada
Lei Rouanet − e atualizado pelo Decreto no

1 494, de maio de 1995, constituindo parte
importante do arcabouço institucional do
financiamento da área cultural.

A lei criou três mecanismos de financia-
mento. O primeiro é o Fundo Nacional de
Cultura (FNC), que destina diretamente re-
cursos a projetos culturais por meio de em-
préstimos reembolsáveis ou cessão a fundo
perdido a pessoas físicas ou jurídicas sem
fins lucrativos e órgãos públicos culturais.
O FNC é um fundo de natureza contábil e
constitui-se como uma unidade orçamen-
tária do Ministério da Cultura, financian-
do até 80% do custo total de cada projeto
aprovado. O fomento cultural, a partir de
2001, ganha fôlego com a ampliação dos
recursos destinados ao Fundo Nacional de
Cultura (FNC). O MinC terá elevada uma
de suas fontes de financiamento: a Contri-
buição sobre Concursos e Prognósticos,
que antes era de 1% e passa a ser de 3%.

O segundo mecanismo de financiamento é
constituído pelos Fundos de Investimento
Cultural e Artístico (FICART), que são fun-
dos constituídos por quotas sob a forma de
condomínio e disciplinados pela Comis-
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são de Valores Mobiliários (CVM). O ter-
ceiro é o Mecenato Cultural, que cria be-
nefícios fiscais para contribuintes do im-
posto de renda que apoiam projetos cultu-
rais sob a forma de doação ou patrocínio.

Outra importante fonte de recursos que
compõe a estrutura de financiamento seto-
rial é a Lei do Audiovisual (Lei no 8 685, de
julho de 1993, e modificada pela Lei no

9 323, de dezembro de 1996), que, à seme-
lhança do mecenato, beneficia com incen-
tivos fiscais o segmento dos projetos de au-
diovisuais cinematográficos de produção
independente e outros projetos da área do
audiovisual de exibição, distribuição e in-
fra-estrutura técnica.

Além dessas fontes, o próprio Ministério
da Cultura ainda emprega recursos orça-
mentários próprios, desenvolvendo ações
por intermédio de suas secretarias, insti-
tuições vinculadas ou de transferências de
recursos para o desenvolvimento de proje-
tos nas áreas de teatro, circo, dança, edição
de livros, incentivo à leitura, música eru-
dita, instrumental, etc.

No plano da execução orçamentária, infor-
mações disponíveis até setembro de 2000 in-
dicam que a área cultural apresentava uma

execução orçamentária, em média, de 31,6%
dos créditos autorizados. Até esse mês, 67,4%
dos valores executados (ou R$ 39,5 milhões)
destinavam-se a dois programas: Brasil 500
Anos e Produção e Difusão Cultural. No pri-
meiro caso, os recursos destinaram-se à cria-
ção de infra-estrutura na região da costa do
descobrimento, implantação do museu aber-
to do descobrimento (MADE) e campanhas
publicitárias dos festejos do descobrimento.
Entretanto, parcela significativa desses recur-
sos (R$ 13,6 milhões) destinou-se à Exposi-
ção Universal do Ano 2000 em Hannover,
na Alemanha. No segundo programa, 61,5%
dos recursos destinaram-se à implantação de
espaços culturais (R$ 10,6 milhões), mas tam-
bém destinaram-se ao apoio a projetos (R$
2,5 milhões ou 16,5%), intercâmbio de even-
tos com o exterior e funcionamento de espa-
ços culturais da União.

No que se refere ao nível de execução or-
çamentária, apenas os programas Cultura
Afro-Brasileira e Museu, Memória e Futuro
executaram acima de 40% dos recursos au-
torizados. Inúmeros projetos/atividades
têm nível de execução satisfatório ou aci-
ma de 60%, mas, no nível de agregação
por programas, a média gira em torno de

31,6% da execução (ver tabela 16).

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROGRAMAS DA ÁREA DE CULTURA − PPA 2000/2003

Fonte: SIAFI/STN − Elaboração: IPEA.
(A) Autorizado = Dotação Inicial (Lei após Vetos) + Créditos Adicionais e Remanejamentos.
(B) Valores Pagos corresponde ao executado acumulado até 15/09/2000. Valores em R$ mil correntes.

ORÇAMENTO 2000 NÍVEL DE
PROGRAMAS AUTORIZADO (A) PAGO (B) EXECUÇÃO

EM R$ MIL EM % EM R$ MIL EM % (B)/(A)
TURISMO CULTURAL 6.148 3,0 2.014 3,1 32,8

MÚSICA E ARTES CÊNICAS 22.853 11,0 5.885 9,0 25,8

BRASIL 500 ANOS 66.723 32,2 22.215 33,9 33,3

CULTURA AFRO-BRASILEIRA 2.604 1,3 1.153 1,8 44,3

MUSEU, MEMÓRIA E FUTURO 9.286 4,5 4.742 7,2 51,1

PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 51.448 24,8 17.293 26,4 34,1

CINEMA, SOM E VÍDEO 12.779 6,2 3.388 5,2 26,5

LIVRO ABERTO 20.144 9,7 4.837 7,4 24,0

BRASIL PATRIMÔNIO CULTURAL 15.550 7,5 4.041 6,2 26,0

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 207.535 100,0 65.569 100,0 31,6

TABELA 16
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No programa Museu, Memória e Futuro,
62,4% dos recursos destinados ao funciona-
mento de museus da União e 48% destina-
dos à promoção de eventos museológicos já
haviam sido executados em setembro, en-
quanto, no programa de Cultura Afro-Brasi-
leira, inúmeros de seus projetos já haviam
executado mais de 90% dos recursos. Assi-
nale-se que os recursos destinados a esse
programa correspondem a 1,3% (R$ 2,6 mi-
lhões) dos recursos destinados a ações fina-
lísticas da área cultural e as duas maiores
ações � reconhecimento, demarcação e titu-
lação de áreas remanescentes de quilombos;
e preservação de bens do patrimônio afro-
brasileiro � tinham alocado 41% dos recur-
sos do programa, mas a execução, em setem-
bro de 2000, eram de apenas  44,3% dos va-
lores totais executados.

No programa Turismo Cultural, a promo-
ção de eventos e apoio a projetos artísticos
culturais deu a tônica, executando 72% dos
recursos destinados ao programa, isto é, R$
1,4 milhões. Em Música e Artes Cênicas, o
apoio a projetos, capacitação, prêmios, in-
tercâmbio e bolsas atingiram o patamar de
R$ 5,3 milhões, enquanto no programa Li-
vro Aberto a implantação de bibliotecas exe-
cutou 21,5% dos valores autorizados, o que
corresponde a R$ 2,9 milhões, despenden-
do, ainda, R$ 1,45 milhões no funcionamen-
to de bibliotecas da União. No de Cinema,
Som e Vídeo, confirma-se a política de in-
tercâmbio e apoio à produção, que consu-
miram 90% dos recursos executados até se-
tembro de 2000, ou seja, R$ 3 milhões.

ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS E

PROGRAMAS

Em um período histórico em que os fluxos
de informação e produção cultural não en-
contram nas fronteiras nacionais nenhuma
resistência importante, os diversos progra-
mas da política cultural reafirmaram o prin-
cípio de que o poder público deve elaborar
políticas que preservem e estimulem a cultu-
ra nacional.

A forma mais importante de estímulo à pro-
dução e ao conhecimento do público sobre
as produções locais são os inúmeros festi-
vais, concursos, prêmios e bolsas. Na área
de cinema, o Grande Prêmio Cinema Brasil
teve o mérito de mostrar ao público os re-
sultados da retomada da produção do cine-
ma brasileiro, homenageando autores e re-
conhecendo o trabalho de inúmeros cine-
astas, produtores, artistas e técnicos, depois
dos anos de desorganização vivenciada no
início da década de 90.

Na área de teatro, o Ministério da Cultura ins-
tituiu o Concurso Nacional de Textos Tea-
trais, incentivando a capacidade criadora e
gerando o aparecimento da imensa produção
que se esconde nas gavetas, sem estímulo para
vir a público. A Bolsa Virtuose é outro dos
importantes mecanismos de estímulo para o
desenvolvimento das capacidades profissio-
nais em todos os segmentos da área cultural.
O programa contempla artistas e profissio-
nais com bolsas de especialização no exteri-
or. Nessa mesma linha aconteceu a I Mostra
de Curtas e Documentários do Ministério da
Cultura � O Cinema dos Brasileiros.

Além desses estímulos aos produtores, em
setembro de 2000, foi criado, no âmbito do
Ministério da Cultura, o Grupo Executivo de
Desenvolvimento da Indústria do Cinema no
Brasil, com o objetivo de articular, coorde-
nar e supervisionar as ações de desenvolvi-
mento de projeto estratégico para a indústria
de cinema no Brasil. O decreto define como
indústria do cinema a produção e distribui-
ção de filmes de longa e de curta metragem e
sua comunicação ao público em salas de exi-
bição, vídeo doméstico, televisão e demais
meios de difusão eletrônica, e tem seis meses
para definir as linhas gerais de uma política
de desenvolvimento dessa indústria.

A área do audiovisual foi objeto, ainda, de
importantes medidas políticas. Podemos
destacar algumas que objetivam enfrentar
alguns dos maiores problemas do segmento
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audiovisual, a distribuição e exibição de fil-
mes:

(a) O Programa de Comercialização de Fil-
mes foi instituído por intermédio de
um convênio do Ministério da Cultura
e a empresa RioFilmes, e contou com
recursos da ordem de R$ 2,1 milhões
para serem utilizados nas etapas de dis-
tribuição;

(b) O Programa Mais Cinema 1999/2000
contou com investimentos de R$ 21,5
milhões para aplicação na produção,
distribuição, exibição, formação e qua-
lificação de mão-de-obra para a indús-
tria cinematográfica;

(c) No âmbito do Programa Cinema Brasil,

a Secretaria do Audiovisual vai estimu-
lar a produção de filmes de longa me-
tragem de baixo orçamento (até R$ 1
milhão). O programa teve R$ 2,8 mi-
lhões em recursos e cada projeto pode-
ria ter ajuda de até 50% do total do or-
çamento aprovado, com um teto de R$
400 mil por projeto;

(d) A Cota de Tela, via Decreto no 3 513, de
junho de 2000, fixou o número mínimo
de dias em que as salas de exibição co-
mercial ficam obrigadas a exibir obras
do cinema brasileiro. O decreto prevê
multas para o caso de descumprimento
da lei. A tabela 17 ilustra a determina-
ção das cotas de exibição obrigatória,
proporcionais ao número de salas.

Na área de música, o Programa de Apoio a
Bandas de Música teve importantes resulta-
dos na estratégia de fortalecimento e desen-
volvimento da cultura local. Além de serem
componentes importantes na cultura cívi-
ca, as bandas de música são importantes fa-
tores de solidariedade social, tanto pela sua
presença nas festas e folguedos populares,
quanto pela oportunidade que oferecem, às
vezes como primeira formação musical. Com
apoio de inúmeros municípios o programa
distribuiu instrumentos, possibilitando a
criação e manutenção de bandas. Além dis-
so, o programa inclui o apoio ao treinamen-
to de maestros e doação de partituras.

O livro e a leitura também foram objeto de
atenção por parte da política cultural federal.

O Projeto Leia Brasil, com patrocínio da PE-
TROBRAS e apoio do Ministério da Cultura,
percorre diversos estados brasileiros, levan-
do caminhões-biblioteca com 2 150 mil vo-
lumes e atende a 627 escolas, 550 mil alu-
nos/mês e 19 500 professores. O Programa
Uma Biblioteca em Cada Município também
desenvolve importantes ações: no ano 2000,
o programa ampliou de 2 mil para 3 mil o
número de títulos para a composição do acer-
vo bibliográfico para implantação de biblio-
tecas públicas. A intenção do programa é,
como o nome indica, fazer que cada prefeitu-
ra tenha uma biblioteca implantada. Para
isso, financia equipamentos, acervo e mobi-
liário até o valor de R$ 40 mil. As prefeituras
são co-partícipes com instalações, lei muni-
cipal, funcionários e infra-estrutura.

TOTAL DE DIAS EM QUE AS SALAS DE EXIBIÇÃO FICAM OBRIGADAS A EXIBIR OBRAS DO

CINEMA BRASILEIRO, DE ACORDO COM A COTA DE TELA

NÚMERO DE SALAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OU MAIS

TOTAL DE DIAS DE 217 DIAS

OBRIGATORIEDADE 28 56 84 112 140 154 175 182 196 210 mais 7 dias por sala extra

Fonte: DOU 118, de 20/junho/2000.

TABELA 17
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O Programa Arte Sem Barreira demonstra a
preocupação com todos os mecanismos so-
ciais de exclusão e discriminação e com o
papel crítico da cultura no processo de des-
montagem desses mesmos mecanismos. A
atenção especial desse programa é dada aos
portadores de deficiência;  atua-se na for-
mação, promoção e integração social e cul-
tural dessas pessoas.

Dois acontecimentos de destaque acontece-
ram na área do patrimônio. A Frente Parla-
mentar em Defesa do Patrimônio Histórico,
Artístico e Natural Brasileiro, formalizada
em junho, representa o empenho do Con-
gresso Nacional com a preservação da me-
mória nacional e a garantia de que o direito
à cultura e memória se dêem via políticas
públicas coordenadas entre os diversos ní-
veis do Poder Executivo, mas também com
a participação ativa do Poder Legislativo.

Ainda nessa área, ficou definido um progra-
ma de preservação do patrimônio imaterial
por intermédio do Decreto no 3 551, de 4 de
agosto de 2000. Neste, instituiu-se o Regis-
tro de Bens Culturais de Natureza Imaterial
e foi criado o Programa Nacional do Patri-
mônio Imaterial. Tal patrimônio distribui-
se em quatro livros de registro, a saber: i)
Livro de Registro dos Saberes, no qual são
inscritos conhecimentos e modos de fazer
enraizados no cotidiano das comunidades;
ii) Livro de Registro das Celebrações, no
qual anotam-se os rituais e festas que mar-
cam a vivência coletiva; iii) Livro de Regis-
tro das Formas de Expressão, no qual são
inscritas manifestações literárias, musicais,
plásticas, cênicas e lúdicas; e iv) Livro de
Registro de Lugares, no qual se inscrevem
mercados, feiras, santuários, praças e de-
mais espaços onde se concentram e repro-
duzem práticas culturais e coletivas. Os cri-
térios de seleção e registro devem conside-
rar a relevância nacional para a memória,
identidade e formação da sociedade brasi-
leira, mas também a continuidade histórica
do bem. O processo de registro poderá ser

instaurado pelo ministro da Cultura, insti-
tuições vinculadas ao MinC, secretarias de
estados, municípios e Distrito Federal e so-
ciedades ou associações civis, devendo a
instrução dos processos ser supervisionada
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (IPHAN). A decisão sobre a
inscrição cabe ao Conselho Consultivo do
Patrimônio Cultural.

O princípio do pluralismo cultural tem tido
atenção, sobretudo por meio da ação da
Fundação Palmares. Além do trabalho de
sistematização e inventário das áreas rema-
nescentes dos quilombos, dezoito comuni-
dades receberam título de domínio e posse
de terras. A Fundação Palmares conta ainda,
como aliado nesse trabalho de identifica-
ção, inventariação e titulação, com uma do-
ação de US$ 800 mil do Banco Mundial.
Desde 1997, a Fundação Palmares realiza
trabalhos de identificação e inventário das
áreas remanescentes: 724 áreas já foram
identificadas e abrangem uma população de
quase 81 mil brasileiros.

A Fundação Palmares desenvolve também
extenso programa de debates para a prepa-
ração de um  documento brasileiro a ser
levado à III Conferência Mundial de Com-
bate ao Racismo, Discriminação, Xenofo-
bia e Outras Formas de Intolerância, a ser
realizada em 2001, na África do Sul. Diver-
sas instituições, entre elas o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), parti-
cipam de pesquisas e estudos que subsidia-
rão o documento da ONU, mas que tam-
bém definirão agendas estratégicas de ação
do setor público na inclusão desses seg-
mentos excluídos.
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TRABALHO E RENDA

A ambigüidade caracterizou os resultados do
mercado de trabalho durante o ano 2000. Por
um lado, a ocupação cresceu 4,6% entre ou-
tubro/1999 e outubro/2000, e a economia
mostra sinais de recuperação. Por outro lado,
entretanto, persistem pelo menos três gran-
des eventos na conjuntura recente do mer-
cado de trabalho nacional: i) o desemprego
permanece em níveis elevados, a despeito do
crescimento da ocupação ao longo do ano de
2000; ii) a informalidade nas relações de tra-
balho continua abarcando cerca de 60% do
total de pessoas ocupadas e, também em 2000,
cerca de 60% dos novos postos de trabalho
foram ocupados por trabalhadores sem re-
gistro em carteira; e iii) a situação extrema-
mente desigual da distribuição dos rendimen-
tos pode ter sido reforçada pela queda dos
rendimentos médios dos ocupados e pela
ênfase conferida à questão fiscal no tratamen-
to dado à política de reajuste do salário-míni-
mo. A persistência dessas três características
negativas e possíveis medidas para atacá-las
têm dominado o debate em torno das políti-
cas de trabalho e renda.

Em que pese a retomada do crescimento in-
dustrial no ano 2000, o aumento da taxa de
ocupação não foi suficiente para reduzir as
taxas de desemprego aberto. Isso tem sido
explicado pelo comportamento da taxa de
participação no mercado de trabalho, que se
vê inflada em um contexto de reaquecimen-
to da economia. Em outras palavras, o que

parece dificultar a queda da taxa de desem-
prego na conjuntura atual é a volta de pes-
soas ao mercado, como ofertantes de força de
trabalho, depois de dois anos de relativa es-
tagnação e desalento dos trabalhadores.

Não obstante, é importante mencionar que
a retomada do crescimento econômico, ain-
da que ocorresse em níveis mais elevados
que os atuais, não parece ser mais condição
suficiente para a recuperação dos níveis de
emprego, motivo pelo qual o debate tem-se
estruturado em torno das alternativas de
combate ao desemprego. Um lado da discus-
são parece sustentar uma solução que passa
por um processo de flexibilização da legis-
lação trabalhista, sob o argumento de que
esta estaria ultrapassada, tornando custosas
novas contratações sob o amparo da lei. Do
outro lado do debate está a idéia da redução
da jornada de trabalho (de 44 para 40 horas
semanais) − redução menos que proporcio-
nal à redução do salário-hora e com limita-
ção das horas-extras por trabalhador. Segun-
do essa visão, a partilha de postos hoje ocu-
pados por apenas um trabalhador poderia
reduzir o desemprego.

Para os defensores da primeira opção (a da
flexibilização das relações de trabalho), a
redução generalizada da jornada de traba-
lho, ainda que acordada em negociações
coletivas, sem uma redução proporcional
dos salários, não só não faria crescer a de-
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manda por trabalho como ainda poderia fa-
zer crescer o próprio desemprego. Segundo
esse raciocínio, em um contexto de encare-
cimento do fator trabalho �vis-à-vis� o fator
capital, os empresários optariam pela subs-
tituição de trabalho por mais capital, medi-
ante a introdução de novas tecnologias pou-
padoras de mão-de-obra, o que poderia apro-
fundar o problema do desemprego no país.6

Desse ponto de vista, portanto, a solução para
o desemprego não passaria pela redução da
jornada de trabalho, mas sim pela flexibili-
zação das relações trabalhistas, como forma
para se reduzirem os custos de contratação e
demissão da mão-de-obra e se estimularem,
assim, novas admissões. É a partir dessa con-
cepção geral que devem ser entendidas as
alterações recentes nos marcos da regula-
mentação das condições de uso, remunera-
ção e proteção à força de trabalho. Tais alte-
rações têm promovido, desde aproximada-
mente 1995: i) a flexibilização da jornada
de trabalho, por meio da criação do banco
de horas; ii) a ampliação das formas de con-
tratação e demissão da mão-de-obra, por
meio da Lei das Cooperativas; e da contrata-
ção por tempo determinado, por tempo par-
cial e da contratação de emprego público
via CLT; iii) a expansão das negociações co-
letivas, para definir a participação dos tra-
balhadores nos lucros e resultados das em-
presas, além de uma desindexação salarial
geral dos mecanismos tradicionais de rea-
juste e uma desvinculação do salário-míni-
mo de índices de reposição automática; e iv)
a revisão de direitos sociais e trabalhistas,
além de medidas visando à reforma sindical
e à da Justiça do Trabalho, que é o campo
atual de intervenção do Estado.

Por outro lado, de acordo com a segunda
alternativa exposta, uma redução ampla-
mente negociada da jornada de trabalho,
que contemplasse o conjunto da economia

e que estivesse associada a algum tipo de
controle coletivo sobre o montante de ho-
ras-extras por trabalhador, poderia elevar o
volume de contratações, supondo-se cons-
tante o mesmo patamar de crescimento eco-
nômico que o atual, que é reconhecido como
baixo por todos os atores sociais em ação na
conjuntura. Esse argumento também defen-
de ser possível, do ponto de vista da estrutu-
ra econômica já constituída no Brasil, pro-
mover-se redução da jornada de trabalho
mais que proporcional à redução do salário-
hora, com o que se estaria promovendo tam-
bém uma redistribuição de renda virtuosa
no sistema, já que esta seria amparada pelos
ganhos de produtividade da economia bra-
sileira ao longo da década de 90.

Pelo exposto, percebe-se que a disjuntiva fle-
xibilização versus redução da jornada de traba-

lho deverá continuar presente no rol de de-
bates sobre o mercado de trabalho brasilei-
ro dos próximos anos, particularmente no
que diz respeito às possíveis formas de com-
bate ao desemprego. Cabe ressaltar que  ne-
nhuma dessas posições descritas existe em
sua forma pura, havendo diferentes inter-
pretações acerca desses fenômenos, bem
como outras posições relativas ao mesmo
debate, inclusive dos que defendem ser o
crescimento econômico condição suficien-
te para a criação de mais postos de trabalho.

Além do desemprego, a informalidade tem
sido assunto de grande preocupação. A PME-
IBGE mostra que cerca de 60% das novas
ocupações geradas no ano 2000 o foram sem
registro em carteira, e representam um au-
mento da ordem de 13% em relação à infor-
malidade de 1999. Esse fenômeno, tradicio-
nalmente associado às ocupações do setor
terciário da economia (comércio e serviços),
tem atingido com intensidade também os
empregos industriais. De fato, nos últimos
dez anos, não só se reduziu o peso do em-
prego industrial no total da ocupação, como
também cresceu a participação do emprego
industrial sem carteira, que passou de algo

6. Ou então, mantendo-se o mesmo padrão tecnológico, optariam
não por novas contratações, mas tão-somente por uma
sobreutilização de horas-extras, como forma de precaver-se con-
tra oscilações inesperadas da demanda agregada.
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como 10%, no início da década de 90, para
cerca de 20%, dez anos depois.

A estratégia do governo federal de combate à
informalidade tem sido intensificar as ações
de fiscalização das relações de trabalho. Por
meio do Sistema Federal de Inspeção do Tra-
balho (SFIT), o Programa Trabalho Legal, de
combate à informalidade, pretende-se regis-
trar anualmente um contingente de 7,5% de
trabalhadores sem vínculo empregatício,
mediante ações de capacitação dos auditores
fiscais do trabalho, parcerias com o Ministé-
rio Público federal, o Ministério da Previdên-
cia e Assistência Social, a Receita Federal, a
Caixa Econômica Federal, sindicatos e demais
organizações sociais.

Segundo dados do próprio MTE, a ação fiscal
teria conseguido registrar, entre janeiro e
agosto de 2000, cerca de 323 mil trabalha-
dores urbanos e algo como 56 mil trabalha-
dores rurais. No primeiro caso, há que se
destacar as contratações realizadas sob o
amparo do Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte (SIM-
PLES, Lei no 9 317, de 5/12/1996). Já no caso
dos trabalhadores rurais, vale mencionar a
forma de contratação coletiva induzida pelo
chamado Condomínio de Empregadores
Rurais, que pretende ampliar a formaliza-
ção dos contratos no campo.

Em todos os casos, no entanto, nota-se que
as tentativas de modernização da legislação
trabalhista até agora experimentadas estão
se dando em um contexto amplamente des-
favorável aos trabalhadores, isto é, em um
contexto de profunda assimetria nas rela-
ções capital/trabalho. Assim, a ênfase con-
ferida à via negocial direta entre patrões e
empregados para a resolução de conflitos,
cuja legislação recente é exemplo claro nes-
sa direção,7 tem favorecido a redução dos
custos de contratação e demissão dos traba-
lhadores, mas sem evitar a perda de alguns
direitos sociais e trabalhistas, nem tampou-

co a ampliação do contingente de trabalha-
dores informais. Isso significa que o tema da
informalização das relações de trabalho no
Brasil também continuará (tanto quanto os
temas do combate ao desemprego e da desi-
gualdade de renda) a pautar o debate e as
ações dos poderes públicos no sentido de se
continuar em busca de soluções inovadoras
para esses graves problemas do mercado de
trabalho do país.

Por fim, resta relembrar que a distribuição
de renda no Brasil continua sendo uma das
piores do mundo. Talvez isso tenha incenti-
vado o debate travado, ao longo de 2000,
em torno da política do salário-mínimo, o
qual esteve marcado pela preocupação em
torno dos seus impactos fiscais e previden-
ciários, originários de índices de reposição
não contemplados na proposta orçamentá-
ria original da União. A solução encontrada
no primeiro semestre do ano passou pela
Lei Complementar no 103 (de 14/7/2000),
que autoriza estados e o Distrito Federal a
instituírem pisos salariais superiores ao va-
lor do salário-mínimo nacional.

Em relação ao mercado de trabalho, embora
não se conheça ao certo quais os potenciais
benefícios advindos de reajustes superiores
do salário-mínimo sobre a dinâmica da eco-
nomia, é possível apontar alguns de seus efei-
tos sobre a distribuição de renda. Em pri-
meiro lugar, há que se destacar que o salá-
rio-mínimo é um sinalizador da remunera-
ção mínima no mercado de trabalho, tanto
no seu segmento formal como no informal.
Assim sendo, aumentos no salário-mínimo
levariam, na ausência de efeitos sobre o

7. Ver, em especial: Projeto de Lei n
o
 3 003, de 1997, que prevê a

redução do número de contribuições sindicais e a criação da
chamada contribuição negocial; Proposta de Emenda
Constitucional n

o
 623, de 1998, que pretende extinguir a unicidade

sindical e a representação sindical, além de criar o Conselho da
Justiça do Trabalho e limitar o seu campo de atuação aos dissídios
de natureza jurídica; Lei n

o
 9 957, de 2000, que prevê a implantação

do procedimento sumaríssimo para dissídios individuais de valor
inferior a 40 salários-mínimos; e a Lei n

o
 9 958, também de 2000,

que autoriza empresas e sindicatos a criarem Comissões de
Conciliação Prévia para evitar que conflitos trabalhistas cheguem à
Justiça do Trabalho.
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emprego, a uma distribuição de renda mais
equitativa. Em segundo lugar, pelo fato de o
salário-mínimo ser o valor de referência
para grande parte dos benefícios previden-
ciários e assistenciais do governo federal,
uma melhora hipotética do seu valor real
teria fortes repercussões sobre o combate à
pobreza e à desigualdade de renda na socie-
dade brasileira. Por fim, não é demais lem-
brar que a responsabilidade do Estado em
legislar sobre assunto aparentemente exclu-
sivo da dimensão econômica das nações
obedece aos mais elementares preceitos das
sociedades modernas em prol da definição
de mínimos civilizatórios, no que tange aos
parâmetros de remuneração da sua força de
trabalho ativa.8

Todos os aspectos antes apontados sugerem,
então, que o escopo geral de uma política
nacional de salário-mínimo não deve ficar
restrito aos condicionantes impostos exclu-
sivamente pela dimensão fiscal do processo
econômico, motivo pelo qual o debate em
torno de suas funções e de seu valor para
2001 já começou a ser travado nos meios
acadêmicos, políticos e sindicais do país.

FINANCIAMENTO E GASTOS

Como foi mostrado no número inaugural des-
te periódico, desde que foi regulamentado o
artigo 239 da Constituição de 1988 (Lei no 7
998/90), o conjunto de programas e ações de
âmbito federal destinados à área Trabalho e
Renda têm sido financiados com recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Esse
fundo, por sua vez, é composto basicamente
pelos recursos provenientes do sistema PIS/
PASEP e descontado de 20% sob a forma da
Desvinculação de Recursos da União (DRU),
antes denominado Fundo de Estabilização
Fiscal (FEF).10  Além das contribuições vindas
do PIS/PASEP, que compõem a receita primá-
ria do FAT, o fundo também se vale de uma

série de receitas financeiras para compor o
seu orçamento total.

Como pode ser visto no quadro 2, as recei-
tas financeiras têm, como principais rubri-
cas, os juros recebidos do BNDES e as remu-
nerações sobre os demais depósitos especi-
ais feitos a instituições como o Banco do
Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco
do Nordeste e a FINEP. A fonte orçamentária
proveniente das receitas financeiras � parti-
cularmente, juros pagos pelo BNDES e re-
muneração sobre os depósitos especiais �
tem crescido ao longo dos anos, de modo
que, atualmente, representam cerca de 40%
da receita primária vinda das contribuições
do PIS/PASEP. Para ter-se uma idéia dos mon-
tantes envolvidos, basta mencionar os da-
dos gerais do Orçamento Simplificado do
FAT para o exercício 2000: dos R$ 9 774,3
milhões realizados até setembro de 2000,
R$ 6 008,9 milhões corresponderam à arre-
cadação do PIS/PASEP (61,5% do total), en-
quanto os R$ 3.765,4 milhões restantes � ou
38,5% do total � corresponderam às demais
receitas.

Como a principal fonte de recursos do FAT é
a arrecadação originária do PIS/PASEP, é pre-
ciso conhecer a composição das fontes de
financiamento desse sistema, a fim de que
se possa localizar de maneira mais precisa
as origens dos recursos que financiam o con-
junto de despesas listadas no quadro 2. O
quadro-síntese (3) a seguir mostra que o per-
centual de recolhimento e a base de tributa-
ção variam conforme a natureza da ativida-
de de referência.

8. Teoricamente, existe a possibilidade de que aumentos no salário-
mínimo tenham impacto negativo sobre o emprego. Entretanto,
a maior parte dos estudos realizados, no Brasil, até hoje, encontraram
efeitos reduzidos, em parte devido ao seu baixo valor.

9. O repasse para o FEF ocorreu até 31 de dezembro de 1999. Nos
meses de janeiro e fevereiro de 2000, o FAT recebeu a arrecadação
das contribuições para o PIS/PASEP integral. Com a edição da Emenda
Constitucional  n

o
 27, de 21 de março de 2000, são desvinculados

do fundo, a partir desta data, até o final de 2003, apenas 20% do
total da arrecadação da contribuição PIS/PASEP, seus adicionais e
respectivos acréscimos legais, relativos à DRU.
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ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA SIMPLIFICADA DO FAT

Fonte: Decreto-Lei no 2 445, de 29/6/1988; Decreto-Lei no 2 449, de 21/07/1988; M.P. no 1 991-14, de 11/2/2000.

Fontes

1. Fundo de Participação
PIS-PASEP

2.Encargos devidos pelos
contribuintes

3.Encargos devidos pelos
agentes aplicadores dos
recursos do FAT

4.Contribuição adicional
pelo índice de
rotatividade

Base de Tributação

a) União, estados, Distrito Federal e
municípios;

b) Autarquias e entidades de fiscalização do
exercício de profissões liberais;

c) Empresas públicas, sociedades de
economia mista e subsidiárias;

d) Sociedades cooperativas (Organização das
Cooperativas Brasileiras e organizações
estaduais de cooperativas), fundações
públicas e privadas, entidades de
previdência privada e assistência social,
condomínios de proprietários de imóveis
residenciais ou comerciais e demais
entidades sem fins lucrativos, como
templos de qualquer culto, partidos
políticos, instituições de educação e de
assistência social, instituições de caráter
filantrópico, recreativo, cultural e
científico, sindicatos, federações e
confederações, serviços sociais
autônomos, conselhos de fiscalização de
profissões regulamentadas;

e) Demais pessoas jurídicas de direito
privado;

Contribuintes a, b, c, d e e acima
considerados no início deste quadro.

Aplicadores de recursos do FAT, sob a
denominação de depósitos especiais: BNDES,
BACEN, Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, Banco do Nordeste e FINEP.

Contribuintes c, d e e considerados no início
deste quadro.

      Percentual de Incidência

a) 1% das receitas correntes
efetivamente arrecadadas e
transferências correntes e de
capital recebidas de outras
entidades da Administração
Pública;

b) 0,65% das receitas orçamentárias,
nelas consideradas as
transferências correntes e de
capital recebidas, deduzidos os
encargos;

c) 0,65% das receitas operacionais
brutas e transferências correntes e
de capital recebidas;

d) 1% sobre o total da folha de
pagamento de remunerações dos
seus empregados;

e) 0,65% das receitas operacionais
brutas.

Juros, correção monetária e multas
devidas pelos contribuintes.

Juros e correção monetária devidos
pelos aplicadores de recursos do FAT.

Arrecadação adicional das empresas
cujo índice de rotatividade da força
de trabalho seja superior à média do
setor.

QUADRO 3 COMPOSIÇÃO DAS FONTES FINANCEIRAS DO PIS−PASEP

QUADRO 2

Principais Receitas do FAT

1. Receita Primária:
1.1 � Arrecadação PIS/PASEP

2. Receitas Financeiras:
2.1 � Juros pagos pelo BNDES
2.2 � Remuneração sobre depósitos especiais
2.3 � Juros de títulos de renda (BB-extramercado)
2.4 � Restituição de benefícios não desembolsados
2.5 � Cota-parte da contribuição sindical
2.6 � Remuneração de recursos não desembolsados
2.7 � Restituição de convênios
2.8 � Multas e juros devidos ao FAT
2.9 � Outras receitas patrimoniais

Principais Itens de Despesas

1. Programas Principais:
1.1 � Novo Emprego e Seguro-Desemprego
1.2 � Assistência ao Trabalhador
1.3 � Qualificação Profissional
1.4 � Geração de Emprego e Renda
1.5 � Expansão do Emprego
1.6 � Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
1.7 � Trabalho Legal
1.8 � Trabalho Seguro e Saudável

2. Outros Programas:
2.1 � Profissionalização da Enfermagem
2.2 � Desenvolvimento da Educação Profissional
2.3 � Erradicação do Trabalho Infantil
2.4 � Recursos Pesqueiros Sustentáveis
2.5 � Gestão da Política de Trabalho e Emprego
2.6 � Erradicação do Trabalho Escravizador e Degradante
2.7 � Jovem Empreendedor
2.8 � Atendimento e Legalização de Estrangeiros no

País
2.9 � Gestão da Política de Comunicação de Governo
2.10 � Melhoria da Qualidade dos Serviços Prestados ao

Cidadão
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Com exceção das entidades contribuintes
sem fins lucrativos (listadas no item d do
quadro 3), cujo recolhimento ao PIS/PASEP

recai sobre o valor da folha de pagamento
dos funcionários, todos os demais entes
contribuintes recolhem, mensalmente ao
fundo, percentuais de 0,65% e 1% sobre as
receitas efetivas correntes, o que equivale
a dizer que, supondo-se inalterada a fisca-
lização, há uma correlação positiva entre a
evolução do nível de arrecadação do fun-
do e o nível de atividade de toda a econo-
mia. Em outras palavras, sempre que o sis-
tema econômico estiver em aquecimento,
é de se esperar um aumento da receita ope-
racional bruta das empresas de capital pri-
vado, das empresas públicas e de econo-
mia mista, bem como um aumento na ar-
recadação geral de impostos por parte da
União, de estados e municípios. Em todos
esses casos, alarga-se a base de incidência

para recolhimento ao PIS-PASEP, com o
que se pode dizer que o seu potencial fi-
nanceiro é pró-cíclico. O mesmo deve ser
verdade em contextos de retração do nível
de atividade, ainda que simulações especí-
ficas sejam necessárias para dimensionar a
intensidade desses efeitos.

Pelo exposto, é possível supor-se que uma tra-
jetória recessiva persistente para a economia
poderia comprometer, pelo lado da receita no
longo prazo, a saúde financeira do fundo.
Contudo, além disso, em contextos recessi-
vos, o lado das despesas também seria um fa-
tor de pressão, pois boa parte das destinações
desse fundo devem-se à cobertura do seguro-
desemprego e do abono salarial, que juntos
representam mais da metade dos desembol-
sos anuais, conforme dados da execução fi-
nanceira dos programas da área Trabalho e
Renda constantes da tabela 18, a seguir.

ORÇAMENTO 2000 NÍVEL DE
PROGRAMAS/AÇÕES AUTORIZADO (A) PAGO (B) EXECUÇÃO

EM R$ MILHÕES EM % EM R$ MILHÕES EM % (B) / (A)
NOVO EMPREGO E SEGURO-DESEMPREGO 4 468,2 58,5 2 910,3 63,8 65,1

* PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO 4 187,9 54,8 2 760,6 60,5 65,9

* INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 80,4 1,1 46,6 1,0 58,0

ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR 1 986,8 26,0 1 242,0 27,2 62,5

* PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL 677,8 8,9 488,4 10,7 72,1

* ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA 478,6 6,3 278,8 6,1 58,3

* AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 499,4 6,5 279,5 6,1 56,0

* AUXÍLIO-TRANSPORTE 263,9 3,5 171,6 3,8 65,0

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO TRABALHADOR 502,1 6,6 331,5 7,3 66,0

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 50,7 0,7 13,4 0,3 26,4

EXPANSÃO DO EMPREGO (1) 150,0 2,0 0,0 0,0 0,0

MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR (2) 125,0 1,6 0,0 0,0 0,0

TRABALHO LEGAL (3) 134,6 1,8 61,0 1,3 45,3

TRABALHO SEGURO E SAUDÁVEL 24,4 0,3 5,8 0,1 23,8

OUTROS (4) 197,1 2,6 - - -

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 7 638,9 100,0 4 564,0 100,0 59,7

Fonte: SIAFI/STN; elaboração: DISOC/IPEA.
(A) Autorizado = Dotação Inicial (Lei após Vetos) + Créditos Adicionais e Remanejamentos.
(B) Valores Pagos corresponde ao executado acumulado até 15/09/2000. Valores em R$ milhões correntes.
Notas: (1) Programa no âmbito do BNDES, destinado ao financiamento de atividades de comércio e serviços, constru-

ção naval, energia, infraestrutura viária, telecomunicações e atividades de exportação.
(2) Programa no âmbito do BNDES, destinado ao financiamento de atividades de modernização administrativa e

tributária municipal; projetos multisetoriais integrados; saneamento ambiental; transporte coletivo de mas-
sa; e área de saúde.

(3) Inclui atividades de fiscalização e apoio à formalização dos vínculos empregatícios.
(4) Inclui programas específicos de menor expressão. São eles: Profissionalização da Enfermagem; Desenvolvi-

mento da Educação Profissional; Erradicação do Trabalho Infantil; Recursos Pesqueiros Sustentáveis; Ges-
tão da Política de Trabalho e Emprego; Erradicação do Trabalho Escravizador e Degradante; Jovem Empre-
endedor; Atendimento e Legalização de Estrangeiros no País; Gestão da Política de Comunicação de Gover-
no; Melhoria da Qualidade dos Serviços Prestados ao Cidadão.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROGRAMAS CUSTEADOS COM

RECURSOS DO FAT − PPA 2000/2003TABELA 18
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De fato, a despeito de o patrimônio do FAT

girar em torno dos R$ 50 bilhões atual-
mente, sua taxa de crescimento anual, se
bem que positiva, tem oscilado bastante ao
longo dos anos: foi decrescente entre 1995
e 1997, recuperou-se no biênio 1998/99 e
voltou a cair em 2000. O saldo anual cor-
rente, por sua vez, tem-se mostrado defici-
tário desde 1995, se bem que se deva con-
siderar que boa parte daquilo que é com-
putado como despesa é na verdade transfe-
rência ao BNDES (conforme o artigo 239
da Constituição Federal) e demais depósi-
tos especiais em instituições financeiras
como Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal e Banco do Nordeste.

O principal das aplicações em depósitos es-
peciais nas instituições citadas se destinam
aos Programas de Geração de Emprego e
Renda (PROGER urbano e rural), Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF), além dos programas ge-
ridos pelo BNDES, tais como o Programa de
Expansão do Emprego e o de Melhoria das
Condições de Vida da População.

Como pode ser visto na tabela 18, o FAT fi-
nancia programas que não se restringem à
área federal Trabalho e Renda, organizados
segundo as novas diretrizes contidas no PPA

2000/2003. Em termos da Dotação Orça-
mentária Final para o ano 2000 � cujo valor
em reais correntes aporta a soma de R$ 7,6
bilhões, o equivalente a algo como 7% dos
Gastos Sociais Federais e cerca de 1% do PIB

estimado para o ano 2000 �, claro está que
as maiores destinações dirigem-se ao Pro-
grama do Novo Emprego e Seguro-Desem-
prego, que é responsável pelo pagamento
dos benefícios do seguro-desemprego e pe-
las atividades de intermediação de mão-de-
obra, além do programa de Assistência ao
Trabalhador, que reúne um amplo conjunto
de ações finalísticas aos trabalhadores e seus
dependentes, sendo as de maior expressão
financeira o pagamento do abono salarial, o
auxílio-alimentação aos servidores públicos

e empregados do setor privado, a assistência
médica e odontológica aos servidores, em-
pregados e seus dependentes e o auxílio-
transporte aos servidores e empregados do
setor privado. Juntos, esses dois programas
são responsáveis, em 2000, por 84,5% do to-
tal de recursos alocados pelo FAT. O nível
de execução financeira desses dois progra-
mas já havia atingido mais de dois terços da
meta inicial até 15/9/2000, o mesmo ocor-
rendo com o nível de execução do progra-
ma Qualificação Profissional do Trabalha-
dor (PLANFOR), a despeito das investigações
públicas derivadas da comprovação de des-
vio de recursos desse programa em algumas
localidades do país.

Dos três programas diretamente orienta-
dos à geração de emprego e renda � PRO-
GER urbano e rural, Expansão do Emprego
e Melhoria da Qualidade de Vida do Tra-
balhador, que juntos respondem por cerca
de 4,4% da Dotação Orçamentária Final
para o ano 2000 �, apenas o primeiro ha-
via realizado gastos até 15/9/2000. Mesmo
assim, o nível de execução financeira do
programa Geração de Emprego e Renda
ainda estava em um percentual muito bai-
xo (26,4%) se se considerar tanto o mon-
tante reduzido de recursos para suas ações
(R$ 50,7 milhões) quanto por já se estar no
último quadrimestre do ano.

Por fim, dos programas restantes na tabela
18, vale mencionar o Trabalho Legal, cujas
ações concentram-se no campo da fiscali-
zação das relações trabalhistas e no apoio
às atividades de formalização dos vínculos
empregatícios. Esse programa ganha espe-
cial relevância no contexto atual devido à
persistência do processo de informaliza-
ção das relações de trabalho no país. Tal-
vez por isso a Dotação Orçamentária Final
desse programa seja expressiva em termos
absolutos (R$ 134,6 milhões), muito em-
bora o nível de execução financeira não
tenha ultrapassado a marca dos 50% até o
dia 15/9/2000.
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ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS E

PROGRAMAS

Na edição anterior deste periódico, aponta-
va-se um diagnóstico segundo o qual o pro-
cesso de informalização e precarização do
emprego, aliado ao aumento do desempre-
go e da concentração funcional da renda,
limitavam o impacto dos programas inscri-
tos no Sistema Público de Emprego (SPE) na-
cional. Na discussão a seguir, será feita uma
análise mais aprofundada dos programas
governamentais contidos no SPE, de modo a
se verificar se tal diagnóstico continua va-
lendo e quais são algumas das questões em
discussão em cada um dos programas.

O Programa de Geração de Emprego e Ren-
da (PROGER) foi formalmente implementa-
do a partir da Resolução no 59/94 do CODE-
FAT. Seus principais objetivos são: i) conce-
der crédito a setores normalmente com pou-
co ou nenhum acesso ao sistema financei-
ro, estimulando a geração de emprego e ren-
da por meio da criação de novas unidades
produtivas e fomento das já existentes; ii)
incentivos à organização dos estabelecimen-
tos informais, preparando-os para a forma-
lização; e iii) permitir a auto-sustentabilida-
de dos empreendimentos financiados pelo
programa.

O PROGER, originalmente concebido como
um programa de geração de emprego e renda
para áreas urbanas mais carentes, passou ra-
pidamente a incorporar também ações dire-
cionadas ao meio rural. O PROGER-Rural, as-
sim como o Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (PRONAF), vão
compor o grande PROGER, tendo sido respon-
sáveis, em conjunto, pela maior parcela dos
recursos destinados ao programa: o PROGER-
Rural, com 21,7% dos recursos; o PRONAF,
com 43,5%.  Já o PROGER-Urbano deteve
34,7% do total dos recursos do FAT alocados
até setembro de 2000. A alocação desses re-
cursos passa por um processo decisório no
qual as comissões estaduais e municipais de
emprego assumem um papel central. É por

intermédio das comissões de emprego que os
projetos são aprovados, mediante uma análi-
se que se dá em função das diretrizes da polí-
tica local de emprego, traçadas por aquelas
comissões.

A execução financeira descentralizada,
conforme previsto na Resolução no 59/94,
seria viabilizada pelas instituições financei-
ras oficiais. Com isso, os recursos do PRO-
GER passaram a ser administrados por agen-
tes financeiros, mais especificamente: Ban-
co do Brasil, Banco do Nordeste, BNDES,
Caixa Econômica Federal e a Financiadora
de Estudos e Projetos (FINEP). Essa determi-
nação, apesar de ter sido pensada devido à
capilaridade e estrutura de que dispõem as
instituições financeiras citadas, tem gerado
grave problema de execução. A forma como
os agentes financeiros lidam com o progra-
ma está diretamente relacionada com toda
a sua política de crédito, com exigência de
garantias que fogem aos critérios internos
do programa, e com a burocracia específica
dessas instituições, que gera morosidade na
liberação de recursos para os pequenos em-
preendedores.

Tal constatação é evidenciada pela pesquisa
feita pelo Instituto Brasileiro de Análises
Sociais e Econômicas (IBASE), que relaciona
a questão das exigências burocráticas para o
acesso ao crédito como um dos principais
problemas levantados pelos beneficiários
do programa. Por outro lado, uma das con-
clusões dessa pesquisa é de que, com a esca-
la de concessão de crédito pretendida pelo
PROGER, o desejo de atingir todo o territó-
rio nacional e a exigência de um conheci-
mento mínimo sobre política creditícia, so-
mente agentes financeiros reconhecidos e
com grande rede de agências poderiam
atender a essa demanda. Essa questão tor-
nou-se um impasse para o funcionamento
do PROGER: como atender à demanda dis-
persa e ao mesmo alcançar o objetivo de li-
berar crédito de modo fácil e rápido a quem
não teria acesso ao sistema financeiro, fu-
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gindo do formato-padrão das instituições li-
gadas a esse sistema financeiro? Outra
questão refere-se à ausência de capacitação
técnico-gerencial dos beneficiários, confor-
me previsto nas normas do programa.

Na área de educação profissional, uma das
principais ações do governo se traduz por
intermédio do Plano Nacional de Educação
Profissional (PLANFOR), cujas diretrizes prin-
cipais e critérios para liberação de recursos
foram estabelecidas pela Resolução no 126/
96 do CODEFAT. Atualmente, os principais
objetivos do PLANFOR são: �construir, gra-
dativamente, oferta de educação profissio-
nal permanente, com foco na demanda de
mercado de trabalho, de modo a qualificar e
requalificar, a cada ano, articulado com a
capacidade e competência existente nessa
área, pelo menos 20% da PEA � População
Economicamente Ativa, maior de 14 anos
de idade, com vistas a contribuir para: a)
aumento da probabilidade de obtenção de
trabalho e de geração ou elevação de renda,
reduzindo os níveis de desemprego e subem-
prego; b) aumento da probabilidade de per-
manência no mercado de trabalho, reduzin-
do os riscos de demissão e as taxas de rotati-
vidade; c) elevação de produtividade, da
competitividade e da renda� (Resolução no

194/98 , Art. 2o).

A implementação do PLANFOR é feita por
meio dos Planos Estaduais de Qualificação
(PEQ) e pelas Parcerias. Os PEQ referem-se
aos projetos de qualificação profissional a
serem realizados pelos estados, após apro-
vados pelas comissões estaduais de empre-
go, em consonância com as demandas das
comissões municipais, ao passo que as Par-
cerias estão relacionadas aos projetos com-
plementares aos PEQ, a projetos de avanço-
conceitual, avaliação, formação de forma-
dores, entre outros. Após aprovados os PEQ,
as diretrizes de contratação das unidades que
executam as ações nestes relacionadas fica a
cargo dos estados, com critérios definidos
de diferentes formas por cada um deles.

O PLANFOR e o PROGER (e, em menor grau, o
programa de intermediação de mão-de-obra)
representam, de certa forma, a tentativa de
consolidar-se uma determinada perspectiva
de participação, descentralização e aumento
da capacidade local de execução. A questão
da descentralização, por seu turno, criou um
problema de como garantir um mínimo de
controle � e os problemas de fraude no PLAN-
FOR surgidos no Distrito Federal no primeiro
semestre de 2000 são apenas uma evidência
mais aguda desta questão − e eficiência dos
planos, mais focada em seus objetivos.10  A
solução dessas questões passa necessariamen-
te por maior e melhor atuação das comissões
estaduais e, principalmente, municipais de
emprego, cujo fortalecimento, por sua vez,
está relacionado à necessidade de prévia or-
ganização social. Uma questão que perpassa
vários programas da área social é: como au-
mentar a participação social nos processos
de decisão e controle das políticas sociais?
Essa pergunta sempre estará implícita nas
análises dos programas de emprego a serem
feitas neste periódico.

O programa Novo Emprego e Seguro-Desem-
prego, por sua vez, é uma tentativa do MTE de
integrar as ações dos programas de interme-
diação de mão-de-obra e do seguro-desem-
prego. O objetivo inicial é fazer que o traba-
lhador habilitado para o seguro-desemprego
tenha de se cadastrar no programa de inter-
mediação, o que contribuiria para a redução
do tempo de desemprego do trabalhador.
Como os dois programas ainda apresentam
trajetórias diferenciadas, resolvemos anali-
sar cada programa separadamente.

O seguro-desemprego foi implantado no
Brasil em 1986, sendo seus principais obje-
tivos: i) prover assistência financeira ao tra-
balhador desempregado em virtude de dis-
pensa sem justa causa, inclusive a indireta;

10. No que concerne à eficácia e eficiência do PLANFOR em cumprir
os seus objetivos, o IPEA está fazendo um trabalho de avaliação do
programa, cujos resultados serão comentados nos próximos
números deste periódico.
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e ii) auxiliar os trabalhadores na busca do
emprego, promovendo, para tanto, ações
integradas de orientação, recolocação e qua-
lificação profissional. O programa benefi-
cia os trabalhadores com carteira assinada
demitidos sem justa causa que, para recebe-
rem o seguro, precisam atender ainda aos
seguintes requisitos prévios: i) terem rece-
bido salários consecutivos no período de seis
meses imediatamente anterior à data da dis-
pensa, de uma ou mais pessoas jurídicas ou
pessoas físicas equiparadas às jurídicas; ii)
terem sido empregados de pessoa jurídica
ou pessoa física equiparada à jurídica du-
rante, pelo menos, seis meses nos últimos
36 meses que antecederam a data de dispen-
sa que deu origem ao requerimento do segu-
ro-desemprego; iii) não estar em gozo de
qualquer benefício previdenciário de pres-
tação continuada, previsto no Regulamento
dos Benefícios da Previdência Social, exce-
tuado o auxílio-acidente e o abono de per-
manência em serviço; e iv) não possuir ren-
da própria de qualquer natureza suficiente à
sua manutenção e de sua família.

O valor do benefício é calculado tendo por
base os últimos três salários recebidos pelo
trabalhador antes da dispensa, cujo valor
médio é multiplicado por percentuais variá-
veis, de acordo com uma escala de valores
pré-determinados. No entanto, o benefício
não pode ter um valor inferior ao do salário-
mínimo, enquanto o seu valor máximo é de-
terminado por meio de um método de cálcu-
lo do MTE.11  O seguro será concedido men-
salmente ao trabalhador desempregado por
um período variável de três a cinco meses, de

forma contínua ou alternada, a cada período
de dezesseis meses, com o benefício poden-
do ser retomado a cada novo período aquisi-
tivo. O período de recebimento do seguro é
maior quanto maior o período de tempo do
seu último vínculo empregatício nos últimos
36 meses. O período máximo pode ser ex-
cepcionalmente prolongado em até dois me-
ses, para grupos específicos de segurados, a
critério do CODEFAT, desde que o gasto adi-
cional representado por esse prolongamen-
to não ultrapasse, em cada semestre, 10% do
montante da Reserva Mínima de Liquidez
do FAT. Segundo a lei, o CODEFAT deve obser-
var, entre outras variáveis, a evolução geo-
gráfica e setorial das taxas de desemprego no
país e o tempo médio de desemprego de gru-
pos específicos de trabalhadores.

A análise dos três indicadores de efetivida-
de do seguro-desemprego que constam na
tabela 19 mostra que o programa tem con-
seguido cumprir os objetivos a que se pro-
põe de forma satisfatória. Portanto, pelo
menos com base nos três indicadores de
efetividade que estamos analisando, é cer-
to que o programa do Seguro-Desemprego
tem sido efetivo.

Entretanto, várias questões sobre a eficácia
do programa ainda não foram respondidas.
Sabe-se, por exemplo, que a quantidade de
trabalhadores sem carteira tem crescido no
país ao longo dos anos 90, e que mesmo o
recente crescimento da ocupação registrado
por pesquisas como a PME-IBGE tem sido,
em sua maioria, baseado na contratação de
trabalhadores sem carteira e por conta pró-
pria. Isso denota que o universo de traba-
lhadores que não podem ter acesso ao prin-
cipal meio de assistência financeira dispo-
nível ao desempregado está crescendo. É
certo que existem dificuldades administra-
tivas quase intransponíveis para estender o
benefício, pelo menos em seus moldes atu-
ais, aos trabalhadores informais. Assim, a
questão é resolver se o desenho básico do
programa deve continuar assim, o que im-

11. De acordo com o artigo 8 da Resolução n
o
 252 do CODEFAT, de

4/10/2000,  para o cálculo do valor do benefício do seguro-
desemprego serão aplicados os seguintes critérios: i) para os salários
até R$ 249,27, o valor da parcela do seguro-desemprego será obtido
por intermédio da multiplicação do salário médio dos três últimos
meses trabalhados pelo fator 0,8; ii) para os salários compreendidos
entre R$ 249,27 e R$ 415,49, aplicar-se-á, até o limite do item i),  a
regra nele contida, e, no que exceder, o fator 0,5 (cinco décimos).
O valor da parcela do seguro-desemprego será a soma desses dois
valores; e iii) Para os salários superiores a R$ 415,49, o valor do
benefício do seguro-desemprego será igual a R$ 282,52, não
podendo ultrapassar esse valor.
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plica manter o desenho do programa e
combater a informalidade, ou mudar o de-
senho para se tentar abranger esse grupo.
No momento atual, o governo está inves-

tindo mais no caminho do combate à infor-
malidade por meio de programas como o
Trabalho Legal.  Acreditamos, de qualquer
modo, que essa discussão é importante e
voltaremos a ela adiante.

O programa de intermediação de mão-de-
obra do governo (aqui vamos tratar apenas
do programa financiado pelo FAT, sem in-
cluir o Sistema S) é prestado principalmen-
te pelo Sistema Nacional de Emprego
(SINE), instituído em 1975.

Em 1993, o CODEFAT estabeleceu, em sua
Resolução no 45/93, os critérios para as
transferências de recursos aos SINE estadu-
ais. Tais critérios foram definidos tendo
como base a planilha de custos dos princi-
pais postos de atendimento, calculando-se,
a partir desses dados, os custos médios da
reciclagem e da qualificação do trabalha-
dor. A partir daí, seriam alocados para cada
unidade da Federação os recursos necessá-
rios à manutenção do sistema, bem como
um aporte significativo para investimen-
tos na restruturação de sua rede de atendi-
mento. Esta alocação é feita em duas parce-
las no mesmo ano. Portanto, temos um sis-
tema de intermediação financiado com re-
cursos do FAT, mas administrado e geren-
ciado de forma descentralizada.

Para o exercício de 2000, as transferências
do FAT aos SINE estaduais referentes à pri-

meira parcela são o resultado da multipli-
cação dos seguintes fatores: i) custo médio
da (re)colocação de um trabalhador no
mercado de trabalho formal, intermediado
pelo SINE, estimado em R$ 111,60; ii) a re-
lação percentual, observada no ano anteri-
or, entre o número total de trabalhadores
(re)colocados no mercado formal pela uni-
dade estadual do SINE e o número total de
trabalhadores habilitados ao seguro-de-
semprego por UF, tendo por limite inferior
4% e limite superior 20%; e iii) o número
de trabalhadores habilitados ao seguro-de-
semprego no ano anterior por UF.

Essa fórmula tem sido praticamente a mes-
ma ao longo da maior parte da década de 90.
Uma novidade para o ano 2000 foi que o
limite mínimo aceito para a relação percen-
tual entre o número total de trabalhadores
colocados pelo SINE e o total de trabalhado-
res habilitados ao seguro-desemprego por
UF caiu de 7% para 4%. Chama atenção tam-
bém o fato de o custo médio de colocação
ser de R$ 111,60 desde o exercício de 1996.

Em 1998, o CODEFAT aprovou a Resolução
no 197, permitindo que o FAT financiasse

sssssEGUROEGUROEGUROEGUROEGURO-----DESEMPREGODESEMPREGODESEMPREGODESEMPREGODESEMPREGO (1)(1)(1)(1)(1) 1995 1996 1997 1998 1999 2000

TAXA DE HABILITAÇÃO: SEGURADOS/REQUERENTES 98,9 99,2 99,0 99,1 97,7 97,4

TAXA DE COBERTURA EFETIVA: SEGURADOS/DEMITIDOS SEM JUSTA CAUSA 65,9 64,0 65,0 65,6 67,2 66,6

VALOR MÉDIO DO BENEFÍCIO/SALÁRIO MÉDIO DO CONTRATADO 77,0 79,0 77,0 79,0 82,0 -

INTERMEDIAÇÃOINTERMEDIAÇÃOINTERMEDIAÇÃOINTERMEDIAÇÃOINTERMEDIAÇÃO     DEDEDEDEDE     MÃOMÃOMÃOMÃOMÃO-----DEDEDEDEDE-----OBRAOBRAOBRAOBRAOBRA     VIAVIAVIAVIAVIA     SINESINESINESINESINE (2)(2)(2)(2)(2)

TAXA DE ADERÊNCIA: COLOCADOS VIA SINE/VAGAS OFERTADAS PELO SINE 39,2 40,2 46,5 44,0 40,5 45,6

TAXA DE ADMISSÃO: COLOCADOS VIA SINE / ADMITIDOS SEGUNDO CAGED 1,5 1,7 2,5 3,2 5,0 4,8

INDICADORES DE DESEMPENHO DO PROGRAMA NOVO EMPREGO E

SEGURO-DESEMPREGO (em porcentagem)

Fonte: Ministério do Trabalho, elaboração própria.
Notas: (1) Não inclui a Bolsa-Qualificação. Os dados de 2000, para a taxa de habilitação, referem-se ao período janeiro/

agosto.
Os dados de 2000, para a taxa de cobertura, referem-se ao período janeiro/junho.

(2) Os dados de 2000 se referem ao período janeiro/junho.

TABELA 19
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também agências de intermediação não es-
tatais sem fins lucrativos. Tais agências só
podem ser implantadas em regiões metro-
politanas, sendo que, excepcionalmente, o
CODEFAT poderá permitir a implantação de
agências de emprego em municípios com
mais de 500 mil habitantes, desde que não
haja, na localidade, um atendimento ade-
quado e suficiente à satisfação da demanda,
por postos já integrantes do SINE. Até o mo-
mento, estão recebendo recursos do FAT

apenas entidades sindicais, ou com estas re-
lacionadas, tais como a Força Sindical � Se-
ção São Paulo (operando desde julho de
1998 na capital paulista, estendendo seu
atendimento para as cidades de Osasco e
Guarulhos em julho de 1999), a Força Sindi-
cal em Recife-PE (desde outubro de 1999), a
CUT Nacional (em Santo André-SP, desde
agosto de 1999), a CNM, filiada à CUT (nas
cidades de Taubaté, Salto e Franco da Rocha
desde setembro de 1999), e a CAT/SDS no
bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro
(desde junho de 1999).

Na tabela 19 constam dois indicadores de
desempenho do programa de intermedia-
ção: um de efetividade, o grau de adesão ao
programa (colocados/vagas captadas) e um
de eficácia, a taxa de admissão (colocados
via intermediação/admitidos segundo o
CAGED). O grau de adesão ao programa
tem apresentado trajetória oscilante nos
últimos anos para os quais temos dados
disponíveis. Entretanto, os dados da tabela
19 escondem um aspecto importante: o
grau de adesão ao SINE está em ascensão
nos últimos dois anos, subindo de 44%,
em 1998, para 47,9%, em 1999, e chegan-
do a 52,5%, para o período de janeiro a ju-
nho de 2000. O grau de adesão às agências
(colocados/vagas captadas), porém, ainda
não é satisfatório, possivelmente pelo fato
de ainda serem muito novas: esse índice
foi de 19,9%, em 1999, e de 25,3%, para o
primeiro semestre de 2000.

Contudo, assim como no caso do seguro-
desemprego, o desempenho do programa
de intermediação é menos satisfatório se
se discute a eficácia. Os dados da tabela 19
mostram que a taxa de admissão, embora
esteja em patamar mais elevado do que em
1998, ainda não conseguiu ultrapassar 5%.

Uma avaliação inicial da entrada dos sindi-
catos no sistema de intermediação mostra
que parecem estar aumentando a capacida-
de de atendimento do programa de inter-
mediação: por exemplo, cerca de 50% do
aumento do número de inscritos no progra-
ma nos últimos dois anos aconteceu nos
sindicatos. A meta do governo é fazer que o
atendimento do seguro-desemprego seja
cada vez mais responsabilidade dos sindi-
catos e dos SINE estaduais, com a provável
redução da importância das Delegacias Re-
gionais do Trabalho. Para o caso da inter-
mediação, a tendência parece ser de os SINE

dividirem o atendimento com os sindicatos
e, eventualmente, com outras agências que
sejam habilitadas pelo CODEFAT.

Após toda essa discussão podemos voltar à
questão da constituição de um Sistema Pú-
blico de Emprego no Brasil (SPE). Um im-
portante aspecto que se nota é que, entre as
diretrizes de todos os programas, mencio-
na-se a necessidade de integração com os
outros para se alcançarem melhores resul-
tados. Existem casos nos quais tal integra-
ção poderia claramente levar a bons resul-
tados: por exemplo, como vimos, a pesqui-
sa do IBASE feita sobre o PROGER mencio-
na a ausência de capacitação técnico-ge-
rencial dos beneficiários. Por que razão
não se alia o PROGER ao PLANFOR no que
se refere à capacitação dos beneficiários do
primeiro? No caso do seguro-desemprego,
da intermediação e do PLANFOR, podemos
acreditar que sua ação conjunta pode di-
minuir o tempo de desemprego do traba-
lhador. Quais são os fatores que dificultam
a integração dos programas?
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Um dos principais fatores é a diferença nos
desenhos institucionais entre eles. Por
exemplo, o seguro-desemprego e a interme-
diação abrangem somente o setor formal da
economia (sendo mais restritos que o PLAN-
FOR, por exemplo), enquanto o PROGER apre-
senta a restrição dada pelos agentes finan-
ceiros do programa (que, em geral, determi-
nam os critérios de aplicação dos recursos),
criando, no mínimo, uma dificuldade téc-
nica para a integração (sem entrar na ques-
tão  das dificuldades políticas).

Diante disso, não se observa uma discussão
ampla sobre o redesenho dos programas para
tentar abranger trabalhadores não formais,
mas, sim, a preferência pelo caminho de com-
bater o trabalho informal, o que tem sido fei-
to por meio de várias ações combinadas. Para
combater o trabalho sem carteira, tem-se ob-
servado tentativas de se promover certa sim-
plificação da legislação trabalhista, partin-
do do diagnóstico de que é muito rígida e
eleva os custos de contratação/demissão.
Além disso, também está se incrementando a
fiscalização sobre o trabalho informal por
intermédio do Programa Trabalho Legal, que
tem a meta anual de registrar 7,5% dos em-
pregados sem carteira. Ao mesmo tempo, pro-
gramas como o PLANFOR e o PROGER são vis-
tos como instrumentos para dar condições
aos empreendedores informais de estabele-
cer seus negócios, ou de tentar reinserir esses
empreendedores e também os trabalhadores
informais no setor formal. Tais programas
não parecem, infelizmente, estar obtendo
sucesso nisso até agora.

Outro fator limitante da integração dos pro-
gramas pode ser a falta de coordenação entre
eles. Nesse sentido, o governo tem investido
na melhora do acompanhamento e da com-
patibilização das informações dos programas
por meio do Sistema de Gestão de Ações de
Emprego (SIGAE). Atualmente, esse sistema
já agrega informações do seguro-desempre-
go e da intermediação e pretende incorporar
os dados da qualificação até o final de 2001.

Existem também esforços para se tentar co-
ordenar a ação dos programas, mas ainda há
muito a se fazer e discutir.

Questões como a constituição do Sistema Pú-
blico de Emprego tendem a persistir por um
bom tempo e este periódico pretende ser um
espaço para que ocorram os debates. Exis-
tem ainda outros assuntos levantados nas
análises feitas dos vários programas que de-
vem retornar nas próximas edições, como a
experiência e os resultados da implementa-
ção descentralizada de programas como o
PROGER e o PLANFOR, por exemplo.
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DESENVOLVIMENTO RURAL

Este texto analisa a conjuntura da política
agrária federal, eximindo-se da análise da
política agrícola oficial, atualmente sob res-
ponsabilidade do Ministério da Agricultura.

Desde  março de 1999, quando o Ministério
do Desenvolvimento Agrário (MDA) formal-
mente se estruturou e emitiu suas diretrizes
de trabalho expressas no documento Novo

Mundo Rural, a  política agrária do governo
federal mudou em relação àquilo que fora no
primeiro mandato presidencial. Nessa fase
atual, as diretrizes de governo declaradas re-
fletem a seguinte orientação: �promover o
desenvolvimento socioeconômico sustentá-
vel, em nível local e regional, por meio da
desconcentração da base produtiva e da di-
namização da vida econômica, social, políti-
ca e cultural dos espaços rurais − que com-
preendem pequenos e médios centros urba-
nos −, usando como vetores estratégicos o
investimento na expansão e fortalecimento
da agricultura familiar, na redistribuição dos
ativos terra e educação e no estímulo a múlti-
plas atividades geradoras de renda no cam-
po, não necessariamente agrícolas.�

Essa diretriz serviu de suporte para se promo-
verem, nos últimos dezoito meses, modifica-
ções substanciais no Programa de Reforma
Agrária, destacando-se as seguintes ações que
implementaram as novas prioridades: i) ex-
tinção de um programa específico de crédito
para a reforma agrária � PROCERA � e sua inte-

gração ao Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (PRONAF), pas-
sando os assentados da reforma agrária a se-
rem atendidos por uma nova linha creditícia,
criada no âmbito do PRONAF; ii) descentrali-
zação da reforma agrária, tendo como princi-
pal agente o Conselho Nacional de Desen-
volvimento Rural Sustentável (CNDRS), que
passa a responder pelo estabelecimento das
estratégias de desenvolvimento rural de cará-
ter geral, e repassando aos conselhos estadu-
ais e municipais, a serem criados, a tarefa de
identificar e viabilizar as ações/atividades re-
queridas para o desenvolvimento local; iii)
terceirização dos serviços da reforma agrária,
cabendo aos assentados executar/contratar os
serviços de infra-estrutura nos lotes e proje-
tos de assentamento, para o qual receberão
um financiamento de até R$ 5 mil reais, a
serem utilizados na elaboração do Projeto de
Desenvolvimento do Assentamento (PDA); iv)
privatização da reforma agrária, permitindo
à iniciativa privada promover projetos de as-
sentamento; v) adoção da sistemática da Cé-
dula da Terra (do Banco Mundial) e implanta-
ção do Banco da Terra − programas de crédito
fundiário que possibilitam aos trabalhadores
rurais que se organizarem em associações a
obtenção de empréstimo para a compra de
terra diretamente dos proprietários; vi) finan-
ciamento aos agricultores familiares para a
implementação de atividades não agrícolas,
desde que geradoras de renda (indústria, tu-
rismo, lazer, comércio, artesanato e serviços
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profissionais especializados), apoiando e bus-
cando ampliar a pluriatividade no campo.

Esses e outros tópicos são analisados em
maior profundidade a seguir, no intuito de
destacarem-se os fatos relevantes da conjun-
tura do ano 2000, ligados, basicamente, aos
processos da reforma agrária e ao apoio à
agricultura familiar.

FINANCIAMENTO E GASTOS

Reforma Agrária/Novo Mundo Rural
Os projetos e atividades que integram o elen-
co de prioridades do Ministério do Desen-
volvimento Agrário estão, basicamente, sob
a responsabilidade institucional do Institu-
to Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria (INCRA) e da Secretaria da Agricultura
Familiar (SAF). O INCRA, que concentra as
ações relativas à reforma agrária, agora re-
definidas no contexto do Novo Mundo Ru-
ral, conservou a incumbência central de
promover o assentamento de trabalhadores
rurais sem-terra e, para tanto, de obter os
recursos fundiários necessários. Boa parte
de suas antigas atribuições de apoio ao de-
senvolvimento dos assentados e assentamen-
tos está sendo paulatinamente repassada
para outros agentes públicos e privados, con-
forme a diretriz relativa à descentralização
da reforma agrária. Por sua vez, à SAF cabe a
gestão do PRONAF.

O exame do quadro da execução orçamen-
tária global do INCRA mostra que, nos dez
primeiros meses de 2000, os gastos com Re-
forma Agrária e Gerenciamento e Obtenção
de Terras consumiu pequena parcela dos re-
cursos orçamentários autorizados: cerca de
30% no primeiro caso e 13% no segundo,
revelando o ritmo moroso com que essas
ações vêm sendo implementadas.

O mesmo quadro mostra que a parcela orça-
mentária já liquidada com atividades-meio
− Gastos Administrativos Gerais − chega a
67% do valor limite autorizado. Com rela-
ção às atividades-fim, as ações com a refor-

ma agrária12  (basicamente gastos com no-
vos assentamentos e viabilização de eman-
cipações de projetos pré-existentes) despen-
deram 22% do valor autorizado, e as ações
de Gerenciamento e Obtenção de Terras,13

apenas cerca de 11%.

Esse dados são compatíveis com os obtidos
via SIAFI/SNT, que estão organizados segun-
do o desenho estabelecido pelo Programa
Novo Mundo Rural, que, a partir desses
mesmos elementos, estabeleceu nova agre-
gação, por similaridade de objetivos mais
imediatos, quais sejam:
a) Emancipação de Assentamentos Rurais;
b) Novo Mundo Rural: Consolidação de

Assentamentos;
c) Novo Mundo Rural: Assentamentos de

Trabalhadores Rurais; e

d) Agricultura Familiar.

12. O item Reforma Agrária, apresentado na tabela 20, engloba os
seguintes projetos ou atividades: (1) Acompanhamento da
Instalação de Projetos de Assentamentos Rurais; (2) Administração
e Operação do Complexo Industrial � PACAL; (3) Assentamento
Rural; (4) Assistência Técnica e Capacitação  de Assentados e Técnicos
− LUMIAR; (5) Assistência Jurídica às Famílias Acampadas; (6)
Assistência Social às Famílias Acampadas; (7) Assistência Técnica e
Capacitação de Famílias Assentadas em Projetos Criados até 1998;
(8) Concessão de Crédito da Instalação às Famílias Assentadas em
Projetos Criados; (9) Concessão de Crédito para Implantação de
Infra-Estrutura Básica − Cédula da Terra; (10) Concessão de Crédito-
Instalação às Famílias Assentadas; (11) Infra-Estrutura
Complementar para Emancipação de Assentamentos Rurais
Criados Até 1998; (12) Investimento em Infra-Estrutura Básica
para Assentamentos Rurais; (13) Plano de Desenvolvimento dos
Assentamentos Rurais Criados Até 1998; (14) Plano de
Desenvolvimento do Assentamento Rural;  e (15) Topografia em
Áreas de Assentamentos Rurais criados.
13. O item Gerenciamento e Obtenção de Terras inclui: (1)
Gerenciamento do Cadastro Rural; (2) Titulação de Terras; (3)
Cumprimento de Sentenças Judiciais (Precatórios); (4)
Discriminação de Áreas Devolutas e Terras Irregularmente
Ocupadas; (5) Sistema de Cadastro Rural; (6) Perícia Judicial em
Ações de Desapropriação de Imóveis; (7) Georeferenciamento e
Levantamento do Uso da Terra; (8) Demarcação Topográfica em
Ações de Regularização Fundiária ; (9) Identificação de Imóveis
Passíveis de Desapropriação e Aquisição; (10) Sistema de Informação
de Projetos de Reforma Agrária (SIPRA); e (11) Obtenção de Terras
− TDA e Moeda.
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Dos quase R$ 90,0 bilhões destinados à
Emancipação de Assentamentos Rurais (re-
cursos autorizados), foram pagos menos de
40% até o dia 15 de setembro de 2000. Os
projetos e atividades que compõem as de-
mais linhas do Novo Mundo Rural tiveram
desempenho ainda mais baixo: apenas
17,2% dos créditos autorizados para Conso-
lidação de Assentamentos Rurais e 14% dos
autorizados para Assentamento de Trabalha-
dores Rurais tinham sido pagos, como pode
ser visto na tabela 21. Esses dados indicam
não só as dificuldades e a lentidão na imple-
mentação do programa, mas sobretudo aler-
tam para possíveis agravamentos dos con-
flitos no campo, com a frustração das expec-
tativas de  trabalhadores rurais, acampados
e assentados em condições precárias.

No âmbito das ações e atividades com vistas à
Emancipação de Assentamentos Rurais (ver
tabela 22), sobressai a quase total utilização
dos recursos autorizados (85,4%) para a Con-
cessão de Crédito para Instalação das Famíli-
as Assentadas em Projetos Criados até 1998.
Embora não se tenha informação sobre a quan-
tidade e a distribuição espacial das famílias
atendidas, esses dados possibilitam uma lei-
tura dupla. De um lado, revelam considerável
atraso no processo de assentamento, visto que
as famílias ora beneficiadas estavam há dois
ou mais anos à espera dos recursos de instala-
ção. Portanto, tiveram acesso à terra, mas não
às condições simultâneas necessárias para
viabilizarem a ocupação produtiva dos lotes.
Por outro lado, trata-se de resgatar uma dívi-
da do Estado para com aquelas famílias e pro-

ORÇAMENTO 2000 NÍVEL DE

PROJETO / ATIVIDADE AUTORIZADO (A) EMPENHADO PAGO (B) EXECUÇÃO

EM R$ MILHÕES EM % EM R$ MILHÕES EM R$ MILHÕES EM % (B)/(A)

EMANCIPAÇÃO DE ASSENTAM. RURAIS 89 791 575 4,2 52 112 648 34 314 738 6,7 38,2

CONSOLIDAÇÃO DE ASSENTAM. RURAIS 208 104 002 9,8 93 326 039 35 813 096 7,0 17,2

ASSENTAMENTO TRABALHADORES RURAIS 742 680 408 35,1 157 957 260 104 405 485 20,5 14,1

SUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTALSUBTOTAL (1)(1)(1)(1)(1) 1 040 575 985 49,2 303 395 947 174 533 319 34,2 16,8

AGRICULTURA FAMILIAR (2) 1 073 758 505 50,8 912 848 994 335 402 033 65,8 31,2

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL (1) + (2)(1) + (2)(1) + (2)(1) + (2)(1) + (2) 2 114 334 490 100,0 1 216 244 941 509 935 352 100,0 24,1

Fonte: SIAFI/STN − Elaboração: IPEA.
(A) Autorizado = Dotação Inicial (Lei após Vetos) + Créditos Adicionais e Remanejamentos.
(B) Valores Pagos corresponde ao executado acumulado até 15/9/2000. Valores em R$ correntes.

TABELA 21 PROGRAMAS NO ÂMBITO DO NOVO MUNDO RURAL

ORÇAMENTO 2000 NÍVEL DE
AÇÕES AUTORIZADO (A) EMPENHADO PAGO (B) EXECUÇÃO

EM R$ MILHÕES EM % EM R$ MILHÕES EM R$ MILHÕES EM % (B)/(A)

1 − GASTOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 382.610.580 27,9 268.318.785 258.091.941 56,6 67,3

2 − GASTOS COM ATIVIDADES FINALÍSTICAS

(A) + (B) 987.406.948 72,1 442.161.606 197.827.808 43,4 20,0

A) REFORMA AGRÁRIA 376.378.581 27,5 203.356.445 114.850.689 25,2 30,5

B) GERENCIAMENTO E OBTENÇÃO DE TERRAS 611.028.367 44,6 238.805.161 82.977.119 18,2 13,6

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL (1) + (2)(1) + (2)(1) + (2)(1) + (2)(1) + (2) 1.370.017.528 100,0 710.480.390 455.919.749 100,0 33,3

Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
(A) Autorizado = Dotação Inicial (Lei após Vetos) + Créditos Adicionais e Remanejamentos.
(B) Valores Pagos corresponde ao executado acumulado até 10/10/2000. Valores em R$ correntes.

TABELA 20 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
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piciar, ainda que tardiamente, as condições
básicas para o desenvolvimento de  ativida-
des econômicas na terra recebida.

As demais linhas programáticas com vistas
à emancipação da mesma clientela, contu-
do, foram pouco implementadas: apenas
cerca de 10% dos recursos autorizados
para os trabalhos topográficos foram pa-
gos; 12% dos destinados à prestação de as-
sistência técnica e capacitação; e 20% para
a elaboração dos Planos de Desenvolvi-
mento dos Assentados.

Para a Consolidação dos Assentamentos Ru-
rais destaca-se a quase total aplicação dos re-
cursos destinados à implantação de infra-es-
trutura básica  nos projetos originados pela
Cédula da Terra (99%). Embora tais recursos
façam parte do pacote contratado pelo seu
público-alvo junto aos agentes financeiros
por ocasião do empréstimo para a aquisição
das terras, deve-se esperar que tais assenta-
mentos permitam a seus beneficiários uma
taxa de sucesso superior àquela que vem sen-
do observada em áreas públicas reformadas
ou regularizadas, para os quais menos de 13%
dos recursos  autorizados foram realizados e
pagos (embora já tenham sido empenhados

ORÇAMENTO 2000 NÍVEL DE

PROJETO / ATIVIDADE AUTORIZADO (A) EMPENHADO PAGO (B) EXECUÇÃO

EM R$ MILHÕES EM % EM R$ MILHÕES EM R$ MILHÕES EM % (B)/(A)

CONCESSÃO DE CRÉDITO P/

INSTALAÇÃO DAS FAMÍLIAS ASSENTADAS 34.191.581 38,1 31.739.306 29.182.658 85,0 85,4

INFRA-ESTRUTURA COMPLEMENTAR P/

EMANCIPAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS 40.749.995 45,4 16.561.532 3.381.522 9,9 8,3

TOPOGRAFIA EM ÁREAS DE

ASSENTAMENTOS RURAIS 7.999.999 8,9 1.993.728 765.121 2,2 9,6

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E

CAPACITAÇÃO DE FAMÍLIAS ASSENTADAS 4.850.000 5,4 583.332 583.192 1,7 12,0

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DOS

ASSENTAMENTOS 2.000.000 2,2 1.234.750 402.245 1,2 20,1

T O T A LT O T A LT O T A LT O T A LT O T A L 89.791.575 100,0 52.112.648 34.314.738 100,0 38,2

Fonte: SIAFI/STN − Elaboração: IPEA.
(*) Todos os itens se referem a projetos criados até 1998.
(A) Autorizado = Dotação Inicial (Lei após Vetos) + Créditos Adicionais e Remanejamentos.
(B) Valores Pagos corresponde ao executado acumulado até 15/9/2000. Valores em R$ correntes.

NOVO MUNDO RURAL − EMANCIPAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS

R$ 69,7 milhões, ou seja,  66,5% do total dis-
ponibilizado para esse tipo de ação).

Os possíveis diferenciais de resultados po-
derão implicar maiores dificuldades para a
continuidade de implantação de PA (Proje-
tos de Assentamento), conforme orienta-
ções que vinham sendo observadas desde
meados dos anos 80, quando da elaboração
do I Plano Nacional de Reforma Agrária.

Os recursos gastos com assistência técnica
e capacitação de assentados permanece-
ram longo tempo praticamente indisponí-
veis, por conta de denúncias de uso inde-
vido por parte dos agentes responsáveis
pela execução do Projeto Lumiar. Ainda
assim, foram pagos quase 62% dos recur-
sos disponibilizados e a quase totalidade
dos recursos empenhados (93%).

O Assentamento de Trabalhadores Rurais,
que até recentemente constituía a missão
central do INCRA, caminhou lentamente até
setembro de 2000. Do total de recursos au-
torizados (R$ 742,7 milhões) foram empe-
nhados apenas 21,3% (R$ 158,0 milhões) e
gastos 14,1% (R$ 104,4 milhões). A obser-
vação desses dados por subconjuntos revela

TABELA 22
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aspectos interessantes do encaminhamen-
to global que foi dado a essa questão no perí-
odo de tempo considerado:

1. os recursos para aquisição de terra via
Banco da Terra, de R$ 150,8 milhões,
permaneciam intocados;

2. da maior parcela de recursos � R$ 411,0
milhões (TDA e moeda),  apenas 24,3%
(R$ 107,2 milhões) tinham sido empe-
nhados e apenas 14% (R$ 61,8 milhões),
pagos. Ou seja, se não contar com um
bom estoque de terras formado em anos
anteriores, ficará difícil criar os assenta-
mentos prometidos para 2000, inclusive
porque os dispêndios com as Ações de
Discriminação de Áreas Devolutas e Ter-
ras Ocupadas Irregularmente, por sua
vez, consumiram somente 20% (R$
158,2 milhões) do total autorizado;

3. a Concessão de Crédito para Instalação
de Famílias Assentadas também apre-
senta baixo desempenho: dos recursos
autorizados apenas cerca de 30% foram
empenhados e gastos.

4. A Perícia Judicial em Ações de Desapro-
priações de Terra praticamente esgotou
os recursos que lhe foram atribuídos �
97,5%.

5. Sobressai, também, a baixa utilização (me-
nos de 9% do total autorizado) para a ela-
boração dos Planos de Desenvolvimento
dos Assentamentos Rurais (PDA), que, atu-
almente, constituem pré-condição para
que os recém-assentados comecem a rece-
ber os recursos que irão financiar a im-
plantação da infra-estrutura necessária em
cada projeto de assentamento.

PROJETO / ATIVIDADE ORÇAMENTO 2000 NÍVEL DE

AUTORIZADO (A) EMPENHADO PAGO (B) EXECUÇÃO

EM R$ MILHÕES EM % EM R$ MILHÕES EM R$ MILHÕES EM % (B)/(A)

CONCESSÃO DE CRÉDITO P/ IMPLANTAÇÃO DE
INFRA-ESTRUTURA − CÉDULA DA TERRA 9 000 000 4,3 9 000 000 8 871 300 24,8 98,6

CONCESSÃO DE CRÉDITO P/ IMPLANTAÇÃO

DE INFRA-ESTRUTURA − BANCO DA TERRA 72 200 000 34,7 0 0 0,0 0,0

ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DO

COMPLEXO INDUSTRIAL PACAL 500 000 0,2 500 000 500 000 1,4 100,0

INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA P/
ASSENTAMENTOS RURAIS 104 815 003 50,4 69 677 649 13 602 428 38,0 13,0

ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DE

PROJETOS DE ASSENTAMENTOS RURAIS 4 930 999 2,4 3 156 458 2 634 212 7,4 53,4

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DE

 ASSENTADOS − LUMIAR/PRONERA 16 658 000 8,0 10 991 932 10 205 156 28,5 61,3

T O T A LT O T A LT O T A LT O T A LT O T A L 208 104 002 100,0 93 326 039 35 813 096 100,0 17,2

Fonte: SIAFI/STN − Elaboração: IPEA.
(A) Autorizado = Dotação Inicial (Lei após Vetos) + Créditos Adicionais e Remanejamentos.
(B) Valores Pagos corresponde ao executado acumulado até 15/09/2000. Valores em R$ correntes.

TABELA 23 NOVO MUNDO RURAL − CONSOLIDAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS
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Cédula da Terra / Banco da Terra
O Projeto Cédula da Terra, até o final de se-
tembro de 2000, havia possibilitado a cria-
ção de 23 projetos, em uma área de 16,3 mil
hectares, beneficiando 701 famílias nas re-
giões Nordeste (82,6%) e Sudeste (14,4%).

O PCD resultou de acordo entre o governo
brasileiro e o Banco Mundial, e começou a
ser implantado em 1997,  principalmente no
Nordeste (Ceará, Bahia, Maranhão e Pernam-
buco) e em Minas Gerais, como uma experi-
ência-piloto, de caráter experimental e com
o objetivo de permitir a avaliação da viabili-
dade prática de um programa de reordena-
mento fundiária, capaz de responder pela
demanda reprimida por terra em áreas onde
a legislação impede ou dificulta as ações de
desapropriação para fins de reforma agrária.

Deveria, pois, ser visto como uma ação com-
plementar ao processo de reforma agrária.

Mesmo antes da conclusão do projeto-pilo-
to e a partir de um forte suporte financeiro
do Banco Mundial, o governo federal deci-
diu pela implementação de uma estrutura
mais abrangente e permanente, via Banco
da Terra.

 O Banco da Terra somente pode liberar re-
cursos a partir de resoluções de seu Conse-
lho Curador. Por isso, embora criado em
1998 (LC no 93, de 4/2/1998), suas primeiras
liberações aconteceram apenas no último tri-
mestre de 1999, quando foram repassados ao
Banco do Brasil e ao Banco do Nordeste R$
62,0 milhões, para serem majoritariamente
aplicados nas regiões Sul e Nordeste.

Fonte: SIAFI/STN − Elaboração: IPEA.
(A) Autorizado = Dotação Inicial (Lei após Vetos) + Créditos Adicionais e Remanejamentos.

PROJETO / ATIVIDADE ORÇAMENTO 2000 NÍVEL DE

AUTORIZADO (A) EMPENHADO PAGO (B) EXECUÇÃO

EM R$ MILHÕES EM % EM R$ MILHÕES EM R$ MILHÕES EM % (B)/(A)

CONCESSÃO DE CRÉDITO P/ AQUISIÇÃO DE
IMÓVEIS RURAIS − BANCO DA TERRA 150.800.000 20,3 0 0 0,0 0,0

CONCESSÃO DE CRÉDITO P/ INSTALAÇÃO DE
FAMÍLIAS ASSENTADAS 112.500.000 15,1 36.777.107 34.496.720 33,0 30,7

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE PROJETOS DE
REFORMA AGRÁRIA − SIPRA 1.016.400 0,1 334.830 274.734 0,3 27,0

DISCRIMINAÇÃO DE ÁREAS DEVOLUTAS E
TERRAS IRREGULARES OCUPADAS 793.000 0,1 308.496 158.242 0,2 20,0

ASSISTÊNCIA JURÍDICA ÀS

FAMÍLIAS ACAMPADAS 660.000 0,1 72.191 36.170 0,0 5,5

ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS

FAMÍLIAS ACAMPADAS 1.023.000 0,1 167.403 135.344 0,1 13,2

TITULAÇÃO DE TERRAS 3.298.000 0,4 1.343.270 1.113.418 1,1 33,8

IDENTIFICAÇÃO DE IMÓVEIS PASSÍVEIS DE

DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO 8.814.006 1,2 5.735.991 4.743.168 4,5 53,8

PERÍCIA JUDICIAL EM AÇÕES DE
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS 276.000 0,0 269.029 268.963 0,3 97,5

TOPOGRAFIA EM ÁREAS DE
ASSENTAMENTO RURAL 18.000.002 2,4 4.923.405 953.166 0,9 5,3

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO

ASSENTAMENTO RURAL 4.500.000 0,6 793.938 394.884 0,4 8,8

OBTENÇÃO DE TERRAS (TDA E MOEDA) 441.000.000 59,4 107.231.600 61.830.676 59,2 14,0

T O T A LT O T A LT O T A LT O T A LT O T A L 742.680.408 100,0 157.957.260 104.405.485 100,0 14,1

NOVO MUNDO RURAL − ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAISTABELA 24
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Em 2000, o Banco da Terra dispõe de R$
400 milhões disponibilizados pelo Orça-
mento da União, para serem  utilizados
para  financiar tanto a  aquisição de imó-
veis rurais, quanto para  a provisão da in-
fra-estrutura básica necessária à viabiliza-
ção econômica dos  empreendimentos. Os
tomadores deste tipo de empréstimo terão
até vinte anos, com carência de  três anos,
para quitar as dívidas, sobre as quais inci-
dirão juros que, em média, estão fixados
em 4% ao ano. Até o dia 30 de setembro de
2000, havia sido autorizada a liberação de
R$ 118,7 milhões, com destinação prepon-
derante para a região Sul, especificamente
para os estados do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina.

Mais recentemente, a partir de negociações
com a CONTAG, foi também criada uma li-
nha de crédito fundiário no âmbito do PRO-
NAF, ainda não utilizada.

PRONAF

O PRONAF conta com recursos oriundos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), dos fundos constitucionais de de-
senvolvimento (FNO, FNE e FCE), da exigi-
bilidade bancária e do OGU, para o finan-
ciamento de operações de custeio e inves-

timentos de agricultores familiares, extra-
tivistas, aqüicultores e pescadores artesa-
nais; para obras de infra-estrutura nos mu-
nicípios; para a capacitação e profissiona-
lização de técnicos e agricultores familia-
res; apoio à pesquisa agropecuária e apoio
a comunidades indígenas.

No Orçamento Geral da União, o valor dis-
ponibilizado para o Financiamento e Equa-
lização de Juros representa quase 80% do
destinado à Agricultura Familiar (ver tabela
26, p. 92). Ademais, esses R$ 837,70 milhões
alavancam o total de recursos que, nos últi-
mos anos, vêm sendo disponibilizados para
o crédito à agricultura familiar, da ordem de
3,5 bilhões. Deve-se ter presente que R$ 251
milhões são recursos em que o Tesouro é a
fonte para o crédito do PRONAF. A maior
parte desses recursos está destinada aos as-
sentados da reforma agrária (grupo A do PRO-
NAF), e o restante, para o grupo C.Também
não estão aí contabilizados os recursos dos
fundos constitucionais, importantes nos
empréstimos de custeio e investimento no
Nordeste e em Minas Gerais.

Foram pagos, até 15 de setembro de 2000,
cerca de 40% dos recursos autorizados, sen-
do que as informações discriminadas (desem-

RECURSOS LIBERADOS PELO BANCO DA TERRA A PARTIR DE

RESOLUÇÕES DE SEU CONSELHO CURADOR

BRASIL 1999 2000 TOTAL

R$ CORRENTES % R$ CORRENTES % R$ CORRENTES %

NORTE 0 0,0 3 600 000,00 3,1 3 600 000,00 1,8

NORDESTE 29 365 900,00 48,1 14 200 000,00 12,1 43 565 900,00 22,3

SUDESTE 1 900 000,00 3,1 12 100 000,00 10,3 30 800 000,00 15,8

SUL 24 800 000,00 40,6 71 300 000,00 60,8 96 100 000,00 49,3

CENTRO-OESTE 5 000 000,00 8,2 16 000 000,00 13,7 21 000 000,00 10,8

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL/////BANCOBANCOBANCOBANCOBANCO DADADADADA TERRATERRATERRATERRATERRA (1)(1)(1)(1)(1) 61 065 900,00 100,0 117 200 000,00 100,0 195 065 900,00 100,0

CÉDULA DA TERRA (2) - 45 070 900,00 45 070 900,00

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL (1) + (2) (1) + (2) (1) + (2) (1) + (2) (1) + (2) 61 065 900,00 162 270 900,00 240 136 800,00

Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
Dados até 30/09/2000, em R$ correntes.

TABELA 25
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Os recursos para o crédito do PRONAF são
anunciados conforme o calendário agríco-
la, ou seja, estes cobrem o período de safra
(jun./jul.), que é o padrão de todo o crédito
agrícola oficial. A tabela 27 apresenta o
montante disponibilizado e o efetivamente
gasto na safra passada e a projeção para a
2000/2001. Deve-se, contudo observar es-
ses dados tendo em mente que o PRONAF-

Crédito, em 1999/2000, atingiu R$ 2,0 bi-
lhões, após ter sido cerca de R$ 1,7 bilhão
em 1997 e 1998; R$ 650 milhões em 1996;
e insignificantes R$ 90 milhões, em 1995.
Fica evidente, mais uma vez, que há uma
diferença significativa entre os recursos or-
çados e os efetivamente aplicados, sendo
que, na safra passada, o grau de utilização
foi da ordem de 60%. Este nível de aplica-

bolsos até 20 de outubro) indicam que, no
caso dos recursos de financiamento direto, a
utilização foi da ordem de 30%. Isso vem de-
monstrar que um novo salto no volume de
recursos do crédito rural do PRONAF está li-
mitado não pelos gastos com equalização,
mas sim pela não-operacionalização dos em-
préstimos pelos agentes financeiros. Segun-
do dados da Secretaria do Tesouro Nacional,
a utilização dos recursos da equalização tem
sido ao redor de 80% nos últimos três anos.

Isso sem contar a não-utilização integral dos
recursos provenientes dos Fundos Constitu-
cionais, das Exigibilidades Bancárias e dos
Recursos Próprios. Cabe ainda observar a in-
significância dos valores pagos na linha de
financiamento à Infra-Estrutura (PRONAF-M),
fato que se deve ao processo eleitoral que
impediu o repasse aos municípios, havendo
a expectativa de que os recursos orçados se-
jam integralmente utilizados nos dois últi-
mos meses de 2000.

ORÇAMENTO 2000 NÍVEL DE

PROJETO / ATIVIDADE AUTORIZADO (A) EMPENHADO PAGO (B) EXECUÇÃO

EM R$ MILHÕES EM % EM R$ MILHÕES EM R$ MILHÕES EM % (B)/(A)
FINANCIAMENTO E EQUALIZAÇÃO DE JUROS PARA
A AGRICULTURA FAMILIAR − PRONAF 837 705 100 78,0 807 150 024 326 334 158 97,3 39,0

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A PROJETOS DE

INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS 168 765 001 15,7 96 029 445 2 157 216 0,6 1,3

COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 239 998 0,0 137 005 98 709 0,0 41,1

PESQUISAS TECNOLÓGICAS PARA A

AGRICULTURA FAMILIAR 11 727 341 1,1 7 751 722 6 650 492 2,0 56,7

MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE

FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 7 900 000 0,7 200 0 0,0 0,0

CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES 2 930 000 0,3 0 0 0,0 0,0

ESTUDOS DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PRONAF 1 300 000 0,1 800 000 0 0,0 0,0

REMUNERAÇÃO ÀS INST. FIN. − PRONAF 4 550 000 0,4 0 0 0,0 0,0

EXECUÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL 9 165 000 0,9 600 598 161 458 0,0 1,8

DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO E

ASSOCIATIVISMO RURAL 29 476 065 2,7 380 000 0 0,0 0,0

T O T A LT O T A LT O T A LT O T A LT O T A L 1 073 758 505 100,0 912848994 335402033 100,0 31,2

Fonte: SIAFI/STN − Elaboração: IPEA.
(A) Autorizado = Dotação Inicial (Lei após Vetos) + Créditos Adicionais e Remanejamentos.
(B) Valores Pagos corresponde ao executado acumulado até 15/09/2000. Valores em R$ correntes.

TABELA 26 DISPÊNDIOS NO ÂMBITO DA AGRICULTURA FAMILIAR
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ção está intimamente relacionado à inope-
rância dos empréstimos de investimento e
dos empréstimos para os grupos B e C. Fica
evidente que o PRONAF-Crédito tem de fato
atendido aos agricultores já consolidados
(grupo D), sendo que os assentados recebe-
ram a quase totalidade dos recursos a eles
disponibilizados. Isso se deve às maiores
garantias que os agentes financeiros têm
desses grupos, com os primeiros se caracte-
rizando por maior capacidade de pagamen-
tos, e, no caso dos assentados, pela salva-
guarda dada pelo Tesouro.

A grande fonte do PRONAF-Crédito, e para
os quais há uma contrapartida do Tesouro
(o pagamento do diferencial de juros e os
custos administrativos dos agentes financei-
ros), é o FAT, que no ano passado foi respon-
sável por quase três quartos do total do cré-
dito. Os Fundos e as Exigibilidades respon-
dem pelo outro quarto dos recursos aplica-
dos, com destaque para o primeiro, e com as
Exibilidades dirigindo-se somente aos agri-
cultores mais capitalizados.

LINHAS DE CRÉDITO FONTES

FAT FUNDOS EXIGIBILIDADES TOTAL

A 149,0 131,0 - 281,0

C 229,0 - 1,0 230,0

D 805,0 5,0 57,0 867,0

C � D 222,0 182,0 175,0 578,0

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 1 405,0 318,0 233,0 1.955,0

Fonte: Secretaria de Agricultura Familiar/MDA.
Valores em R$ milhões correntes.

TABELA 28 RECURSOS DO PRONAF APLICADOS EM 1999, SEGUNDO A FONTE E O GRUPO

LINHAS DE CRÉDITO PLANO SAFRA 2000/2001 SAFRA 1999/2000 NÍVEL

DISPONIBILIZADO DISPONIBILIZADO APLICADO UTILIZADO

A 642 460 446 97,0

B 99 100 -

CUSTEIO C � C 373 490 293 59,8

CUSTEIO C � A/C 199 - -

CUSTEIO D 1 103 1.460 1.113 76,2

INVESTIMENTO C 710 300 41 13,7

INVESTIMENTO D 618 400 149 37,3

AGREGAR/INTEGRADO COLETIVO 286 250 29 11,6

TOTALTOTALTOTALTOTALTOTAL 4 030 3 460 2.071 59,9

Fonte: Secretaria de Agricultura Familiar/MDA.
Valores em R$ milhões correntes.

TABELA 27 PRONAF − RECURSOS APLICADOS E DISPONIBILIZADOS, SEGUNDO LINHA/GRUPO
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ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS E

PROGRAMAS

Identificar, formatar e implementar as mu-
danças a serem feitas, inclusive aquelas re-
lativas à estrutura organizacional requerida
pelo novo modelo de ação do MDA, não tem
sido uma tarefa fácil, por requerer a cons-
trução de um mínimo de consenso em tor-
no delas. Tal consenso encontra-se ainda
muito distante, com os movimentos sociais
contestando e antepondo-se a muitos dos
encaminhamentos e medidas governamen-
tais, em especial as relacionadas à terceiri-
zação e privatização dos serviços de refor-
ma agrária. Somam-se a isso as dificuldades
de se atingir as metas da política de desen-
volvimento rural em termos do assentamen-
to de  trabalhadores rurais, a demora na cri-
ação das condições necessárias para  a eman-
cipação dos projetos, especialmente os cria-
dos antes de 1995, e o amparo − sempre ava-
liado como insuficiente − dado aos segmen-
tos da agricultura familiar. A presença mar-
cante dos movimentos reivindicatórios dos
trabalhadores rurais, protagonizada com
ocupações de terras declaradas improduti-
vas pelos trabalhadores organizados, mar-
chas, ocupação de órgãos públicos e de agen-
cias bancárias, com destaque para as do Ban-
co do Brasil, contesta as novas diretrizes e
denuncia a eficácia dos resultados dos pro-
gramas de reforma agrária e de fortalecimen-
to da agricultura familiar.

Os acampamentos de sem-terra ainda sub-
sistem em muitas regiões. Pernambuco, se-
gundo dados não oficiais, seria atualmente
o estado com o maior número de acampa-
dos. O governo vem tentando, nem sempre
com sucesso, acabar com as invasões, sobre-
tudo as que têm como alvo preferencial es-
critórios estaduais de órgãos públicos fede-
rais e agencias bancárias, ora pela via de
confronto,14  ora pela negociação com o MST,
a CONTAG, etc.15 De fato, a pressão dos mo-
vimentos sociais tem sido suficientemente
forte para reconduzir o governo à mesa de
negociações, embora nem sempre com re-

sultados concretos ou de pleno agrado dos
trabalhadores rurais.

O governo vem concentrando esforços para
fazer deslanchar o processo de descentrali-
zação da execução da reforma agrária, crian-
do mecanismos para uma divisão de respon-
sabilidades entre o MDA e os governos esta-
duais, que, segundo acreditam, passarão a res-
ponder pelas pressões dos movimentos so-
ciais, ao disporem de instrumentos legais e
financeiros para atendê-las. Os governos es-
taduais poderão, desde que firmem acordo
específico com o MDA, receber e administrar
os recursos a serem aplicados nos principais
programas da área agrária e desenvolvimen-
to rural. Por sua vez, assumem o compromis-
so de prover os assentamentos com as obras
de infra-estrutura que se fizerem necessárias,
tais como a construção de estradas, escolas e
eletrificação. A União, contudo, reservou
para si, como atividade exclusiva, a compe-
tência para a emissão de títulos públicos para
pagamento de desapropriações ou compras
de terras para fins de reforma agrária (Títulos
da Dívida Agrária − TDA), conforme preceito
constitucional vigente. Os estados e municí-
pios deverão, entretanto, exercer papel fun-
damental na identificação e seleção de áreas
passíveis de desapropriação para fins de re-
forma agrária. A MP no 2 027-43, originária
de 1997, cria instrumentos para descentrali-
zar o processo de reforma agrária e dificultar

14. O governo vem, há tempos, instituindo instrumentos legais e
tributários para penalizar aqueles que participem de invasões. A
Medida Provisória n

o
  2 027-43 (04/05) − reedição e atualização da

MP n
o
 1577, de junho/97 −, apresenta dispositivos com tal finalidade

(artigo 4
o
, §§ 6

o
 a 9

o
). Assim, o imóvel rural que for invadido por

causa de  conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo não será
vistoriado nos dois anos seguintes à desocupação do imóvel e, caso
haja reincidência da invasão, esse prazo será contado em dobro. Os
que direta ou indiretamente forem responsabilizados pela invasão
ficarão impedidos de receberem, a qualquer título, recursos
públicos, mesmo se a liberação destes já tiver sido autorizada,
�procedendo, a autoridade competente, à rescisão do contrato,
convênio ou instrumento similar�. Também foi encaminhada ao
Congresso Nacional o Projeto de Lei n

o
  3 242/2000, que estabelece

penas de prisão ou multa para quem invadir terras públicas.
15.  As medidas tomadas para a inclusão no PRONAF dos assentados
já beneficiados com o crédito de instalação, com a criação do grupo
A/C, na safra 2000/2001, resultam das negociações com o
movimento social.
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o superfaturamento nas desapropriações,16

bem como para agilizar e baratear o processo
de emancipação dos assentamentos. Entre-
tanto, essa MP manifesta, sobretudo, como já
se afirmou, um endurecimento para com os
movimentos sociais, na tentativa de esvaziar
sua forma de luta primeira, a ocupação de
terras. Isso se explicita no texto legal pela
proibição ao INCRA de fazer vistorias em
propriedades ocupadas pelos trabalhadores
sem-terra, sob o pressuposto de serem áreas
improdutivas que não cumprem o preceito
constitucional (art. 184) que legitima o direi-
to de propriedade: a função social.

Assiste-se, assim, a um processo de adequa-
ção do MDA e INCRA, que, em 2000, conso-
lidaram  suas novas estruturas regimentais,
conforme os Decretos no 3 338 (14/1/2000)
e 3 509 (14/6/2000), para o ministério e para
o INCRA, respectivamente. Foi também for-
malizada a criação do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Rural Sustentável (CN-
DRS) com funções bastante amplas de coor-
denação e de adequação das ações governa-
mentais orientadas para o desenvolvimen-
to rural. Sua principal tarefa será deliberar
sobre o Plano Nacional de Desenvolvimen-
to Rural Sustentável (PNDRS), que, por sua
vez, deverá articular as diretrizes, os objeti-
vos e as metas dos Programas Nacional de
Reforma Agrária, Fundo de Terras e Refor-
ma Agrária/Banco da Terra, de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar e de Geração de
Renda do Setor Rural.

O CNDRS possui forte representação do Po-
der Executivo, sobretudo da União, dele par-
ticipando 11 representantes do governo fe-
deral (11 ministros de Estado ou seus repre-

sentantes, inclusive o ministro de Estado do
Desenvolvimento Agrário, que o preside); 3
representantes das demais instâncias gover-
namentais (estados, Distrito Federal e mu-
nicípios); e 8 representantes da sociedade
civil, totalizando 22 membros.

Além de ter como tarefa a coordenação, arti-
culação, proposição e adequação de políti-
cas públicas federais às necessidades da  re-
forma agrária e da agricultura familiar, na
perspectiva do desenvolvimento rural sus-
tentável, o que também implica a necessi-
dade de acompanhar a execução, o Conse-
lho Nacional deverá promover a criação dos
Conselhos de Desenvolvimento Rural Sus-
tentável nos âmbitos estaduais e municipais.
No plano legal, cabe destacar o Decreto no

3 475, de maio de 2000, que regulamenta a
Lei Complementar no 93/98, aprovada no
Congresso Nacional em janeiro de 1998,
que instituiu o Fundo de Terras e da Refor-
ma Agrária − Banco da Terra. Este tem por
finalidade financiar programas de reorde-
nação fundiária e de assentamento rural,
devendo financiar a compra de imóveis ru-
rais com prazo de amortização de até 20
anos, incluída a carência de até 36 meses.
Os financiamentos concedidos terão juros
limitados a até 12% ao ano, podendo ter re-
dutores percentuais de até 50% sobre as par-
celas da amortização do principal e sobre os
encargos financeiros, durante todo o prazo
de vigência da operação, observado um teto
anual de rebate por beneficiário, a ser fixa-
do pelo Poder Executivo.

Podem ser beneficiários do programa os tra-
balhadores rurais não-proprietários, prefe-
rencialmente os assalariados, parceiros, pos-
seiros e arrendatários que comprovem, no
mínimo, cinco anos de experiência na ativi-
dade agropecuária. Os agricultores proprie-
tários de imóveis cuja área não alcance a
dimensão da propriedade familiar definida
no Estatuto da Terra, e seja essa área com-
provadamente insuficiente para gerar ren-
da capaz de lhe propiciar o próprio sustento

16. Como exemplos, podem-se citar: i) fixação de um limite para
o pagamento de honorários advocatícios em R$ 151 mil, na
tentativa de acabar com a forma tradicional em que os honorários
eram um percentual do total da ação; e ii) a não-incidência de juros
compensatórios no caso de o imóvel possuir graus de utilização da
terra e de eficiência na exploração iguais a zero. Contudo, já tramita
no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação direta de
inconstitucionalidade impetrada pela Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) para cassar os efeitos dessa medida provisória.



96
POLÍTICAS SOCIAIS

acompanhamento e análise

e o de sua família, também podem ter acesso
ao Banco da Terra. O Banco da Terra nasceu
com recursos da ordem de R$ 1 bilhão, pro-
venientes do Banco Central, arrecadadas dos
valores originários de contas de depósitos
bancários não recadastradas e de linhas de
créditos do BNDES.

A proposta, ainda em estudo no MDA, de
terceirizar uma parcela da reforma agrária a
fazendeiros e empresários tem sofrido seve-
ras críticas e aberta rejeição por parte das
organizações que representam os trabalha-
dores rurais. O modelo que poderá vir a ser
adotado, ainda não completamente defini-
do, deverá conter mecanismos semelhantes
aos de leilão, para a obtenção de terra, infra-
estrutura e habitação ao assentado. Para o
INCRA, esse seria um caminho para alavan-
car o processo de privatização das obras e
serviços necessários aos assentamentos ru-
rais. Tanto a CONTAG quanto o MST já se
manifestaram abertamente contra essa ini-
ciativa, que, acreditam, induziria a um au-
mento dos conflitos no campo, pois só be-
neficiaria os latifundiários. Por sua vez, o
MDA espera que os projetos terceirizados
funcionem como organismos de monitora-

mento capazes de baixar os atuais custos dos
projetos de assentamento. O respaldo legal,
segundo o ministério, seria dado pelo Esta-
tuto da Terra, que prevê a implementação
de projetos de colonização privada. Aliás,
essa é uma experiência de política fundiária
que foi deixada de lado há alguns anos (iní-
cio dos anos 80), dadas as dificuldades polí-
ticas e impasses econômicos e sociais que
acabou gerando, especialmente em áreas da
fronteira agrícola nas regiões Centro-Oeste
e Norte do país. Diferentemente da coloni-

zação oficial e do assentamento de trabalha-
dores rurais em projetos de reforma agrária,
o público dos projetos de colonização pri-
vada tinha de dispor de recursos financei-
ros e técnicos  para poder acessar (comprar)
seu lote de terra; caso contrário, não teria
seu cadastro aprovado pela empresa coloni-
zadora. Os projetos de colonização privada

criados na região Centro-Oeste nos anos 70,
por exemplo, funcionaram mais como pon-
to de chegada de um movimento de migra-
ção de pequenos e médios capitais rurais que
não tinham como reproduzirem-se nas áre-
as de origem (especialmente áreas do Rio
Grande do Sul, Paraná e São Paulo), do que
como de migração de mão-de-obra. Para os
projetos  de colonização oficial convergiam
trabalhadores sem-terra, sem capital e qua-
se sempre também sem escolaridade e ins-
trumentos de trabalho. É bem possível que
o Banco da Terra venha a se tornar um par-
ceiro desse programa.

A extinção do PROCERA e as novas regras de
crédito para os assentados são, também, ob-
jeto de resistência por parte de vários movi-
mentos que representam os trabalhadores
rurais (sobretudo MST,  MLST , CONTAG e
Frente Sul da Agricultura). A incorporação
do crédito de instalação dos assentados ao
PRONAF foi, como se verá, objeto de inúme-
ros dispositivos legais.

As medidas governamentais relativas ao
PRONAF, em 2000, resultam do conflito en-
tre as pressões dos movimentos sociais e o
desenho do programa. Isto é, o PRONAF, ain-
da que venha tendo um desempenho excep-
cional, com um crescimento expressivo dos
recursos que tem administrado desde sua
criação em 1995, apresenta problemas em
relação à sua eficiência e eficácia. A análise
do programa deixa evidente sua preocupa-
ção com o resgate dos agricultores familia-
res mais pobres, ou seja, aqueles mais próxi-
mos do que se convencionou chamar de agri-
cultura de subsistência. Para a promoção so-
cioeconômica desses agricultores, o progra-
ma prevê cursos de capacitação,  apoio cre-
ditício, assistência técnica e a realização de
obras de infra-estrutura. Contudo, exceto na
operacionalização das linhas de crédito ru-
ral, os demais segmentos do PRONAF ainda
não deslancharam, pois apresentam um vo-
lume de recursos inexpressivos. E, mesmo
nessa atividade, é possível detectar sérios
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problemas. A observação dos dados com re-
gistro no RECOR-BACEN revela a concentra-
ção dos empréstimos em custeio e em áreas
que se caracterizam pela integração  do seg-
mento familiar às indústrias processadoras.
De outra parte, os empréstimos para investi-
mento tem tido comportamento errático,
bastante inferior aos de custeio e concen-
trado em determinadas áreas e segmentos
de agricultores. Cabe, no entanto, destacar
os ganhos alcançados com a linha de apoio
aos municípios, não só pela realização de
obras de infra-estrutura como pela ação pe-
dagógica e indutora na formação de conse-
lhos municipais de desenvolvimento. En-
tretanto, mesmo nessa área ainda há muito
o que se avançar, pois as dificuldades para a
construção de conselhos efetivamente re-
presentativos dos interesses de todos os seg-
mentos sociais ainda precisa superar barrei-
ras culturais, educacionais, econômicas e as
de caráter político, que, ao longo do tempo,
estruturaram esquemas de poder local e re-
gional de difícil superação.

Todavia, pelas próprias características do
PRONAF, considerado por parte do movi-
mento social que lhe deu origem como uma
obra em construção, pode-se esperar que avan-
ce na efetivação de seu objetivo principal,
que é promoção da agricultura familiar e
desenvolvimento rural sustentável. Para
tanto, os trabalhadores rurais, via CONTAG,
mantêm negociações permanentes com o
governo, buscando modificar algumas regras
do programa, de modo a obterem ganhos
imediatos para os agricultores que constitu-
em seu público-alvo. Também para o gover-
no, o PRONAF tem sido usado para acomo-
dar situações incômodas. É o caso da incor-
poração, ao PRONAF, dos agricultores assen-
tados pela reforma agrária.

Concretamente, quanto ao crédito, o gover-
no anunciou, para a safra 2000/20001, um
aumento do volume de recursos disponíveis
e a continuidade na queda nos juros dos
empréstimos, mas isso não garante que os

recursos sejam efetivamente aplicados. No
ano passado, foram disponibilizados cerca
de R$ 3,4 bilhões, tendo sido, contudo, uti-
lizados apenas cerca de R$ 2,0 bilhões. Fo-
ram anunciados, para a safra 2000/2001, R$
4,1 bilhões no crédito do PRONAF, sendo R$
2,4 bilhões de recursos do FAT (equalizáveis
pelo Tesouro) e os restantes R$ 1,6 bilhões
de recursos do OGU (R$ 515 milhões), dos
fundos constitucionais (R$ 757 milhões), das
Exigibilidades Bancárias (R$ 300 milhões) e
dos próprios agentes financeiros (R$ 120
milhões). A não-utilização do montante in-
tegral disponibilizado deve-se ao fato de cer-
tas linhas e segmentos serem tradicional-
mente  marginalizados na concessão do cré-
dito pelos agentes financeiros. Assim, de
modo recorrente vêm sobrando recursos
para investimento e para os agricultores clas-
sificados nos estratos inferiores de renda,
especialmente nos casos em que não há co-
bertura total do risco pelo governo ou que a
remuneração pela operação seja considera-
da insatisfatória. No primeiro caso, encon-
tram-se os empréstimos para os agricultores
com renda bruta anual de até R$ 8 mil, cujos
recursos são do FAT e equalizados pelo Te-
souro. No segundo, encontra-se o investi-
mento, que, atualmente, o Banco do Brasil
opera marginalmente.

Recentemente, das negociações entre o go-
verno e entidades dos trabalhadores rurais
estabeleceu-se mais uma queda nos encar-
gos incidentes sobre os financiamentos do
PRONAF, que passaram, no caso do custeio,
de 5,75% a.a. para 4,00% a.a. e, no caso do
investimento,  de (TJLP+6%)/2 para 4,00%,
com abatimento de 25% na dívida quando
do pagamento em dia. Foram, também, di-
minuídos os encargos para os empréstimos
de investimento no grupo A, que passaram
de 3,25% a.a. para 1,15% a.a.. Devem tam-
bém ser citados o fim da equivalência-pro-
duto e a obrigatoriedade do PROAGRO ou de
outro seguro rural.

Resultado da maior segmentação do públi-
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co do PRONAF e da busca em atender a todos
os tipos de agricultores, os recursos disponi-
bilizados vêm sendo previamente reparti-
dos/direcionados para cada um dos grupos
de agricultores familiares potencialmente
beneficiários. Assim, na safra 2000/2001,
cabe aos assentados (grupo A), que antes de-
veriam ser atendidos pelo PROCERA, R$ 642
milhões originários do OGU e dos fundos
constitucionais. Para os agricultores do gru-
po C, com renda bruta anual de até R$ 8 mil,
foram destinados R$ 572 milhões para cus-
teio e R$ 710 milhões para investimento.
Na safra passada, foram aplicados apenas
cerca de 60% dos R$ 490 milhões previstos
para o custeio e pouco mais de 13% dos R$
300 milhões destinados ao investimento
para o grupo C. Em situação ainda mais difí-
cil encontra-se a operacionalização de linha
de crédito para o grupo B, com renda bruta
anual de até R$ 1 500, pois não se aplicou
nenhum recurso dos R$ 100 milhões dispo-
nibilizados na safra passada (1999/2000).
Encontra-se em fase final a operacionaliza-
ção de linha de crédito para esse grupo via
BNB, com a perspectiva de aplicarem-se
R$14 milhões até o fim do ano 2000. Por
outro lado, as linhas de crédito destinadas
ao grupo D, de agricultores com renda bruta
anual entre R$ 8 mil e R$ 27 500, vêm tendo
um desempenho bastante positivo, sendo
que, no caso dos empréstimos de custeio, os
recursos aplicados têm até superado, em
pouco, os montantes previamente disponí-
veis.

Quanto aos empréstimos para os assentados
da reforma agrária (grupo A), verifica-se uma
utilização quase integral dos recursos dispo-
nibilizados, decorrente da inexistência de
qualquer risco para os agentes financeiros,
uma vez que os recursos são orçamentários,
tendo, portanto, cobertura integral pelo Te-
souro. Esse cenário evidencia a diferença de
tratamento, pelos bancos, dos clientes da li-
nha A, sem risco de inadimplência para o ban-
co, em compração àqueles da linha C, cujo

risco é do agente financeiro, levando o siste-
ma a produzir uma seleção de mercado, em
geral adversa  ao agricultor familiar pobre.

Somam-se a esses problemas de não-utiliza-
ção integral dos recursos, especialmente os
destinados aos agricultores mais pobres, os
decorrentes da incorporação de novos seg-
mentos (linhas de crédito) ao PRONAF, como
por exemplo o grupo A/C, que se refere aos
assentados já beneficiados com o crédito de
instalação. Isto implica realocação dos re-
cursos disponibilizados no Plano Safra, ge-
rando, portanto, disputa pelos recursos en-
tre os diversos segmentos.

Por fim, cabe citar as medidas tomadas du-
rante o ano de 2000, permitindo a prorro-
gação dos vencimentos do PRONAF para os
agricultores que tiveram perdas em suas co-
lheitas decorrentes de problemas climáti-
cos. Assim, as Resoluções nos 2 764 e 2 767
permitem a renegociação das dívidas com o
PRONAF devido às perdas causadas, respec-
tivamente, pela estiagem na região Sul e pe-
las geadas no Sudeste.


