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1. INTRODUQAO 

1. Por muitos meparos que se tenha ao desempenho brasilei-

ro nas ultimas decada~s, nao ha como negar a grande expressao do 

seu crescimento econot-i.co. Mudaram os numeros que medem o peso 

do Brasil no cenario sundial. Mudaram a estrutura de producao e 

os processos produtivos. 

i 
2. Contudo, na area social a evolucao tem sido muito mais 

modesta e em certos casos, negativa. As condicoes de vida de uma 

fracao muito grande de brasileiros nao foi alterada pelo grande 

progresso economico. A distribuicao da'renda chegou mesmo a,pio- 

rar em certos momentos. Os indicadores sociais apresentam uma 

evolucao em-geral,-muito lenta, havendo alguns que involuiram co 

mo os que mensuram .- o consumo de alimentos. 

3. A este quadro que se pode considerar mais estrutural, 

soma-se na decada de oitenta o problema do desemprego e subempre 

go. Os indicadores mostram niveis de desocupacao ate entao inau-

ditos. 

4. Devem pois-ser considerados com o devido peso os proble 

mas cronicos da area social. Nao podemos perde.r de'vista que, em 

ultima analise, o aparato produtivo nao e um deus ex machina. Per 

de sentido a acao na area economica se esta, de forma persistente, 

sonegar beneficios a grandes faixas da populacao. 

5. Discutimos, em seguida, alguns tracos mais salientes do 

setor social. Ao fim, apresentamos algumas indicacoes dos efei-

tos dos gastos sociais sobre a criacao ae empregos. 



3. 

2.  AS GRANDES QUESTOES 

2.1. O desemprego 

a. O Problema - 

1. A percepgao pelas autoridades governamentais e a socie 
dade em geral do fenomeno do desemprego assumiu contornos mais ni 

tidos a partir da retragao das atividades economicas no Segundo 

semestre de 1980. No entanto, alguns sinais de declinio do nivel 

de emprego ja eram perceptiveis desde a constatagao da tendencia 

a queda da taxa de investimento no primeiro semestre de 1979. 

2. Este descompasso entre os primeiros sinais que prenun-

ciavam um arrefecimento do emprego e a efetiva preocupacao gover 

namental, deve-se a uma conjungao de fatos clue determinaram o com 

portamento do emprego no Pais na ultima decada. 

3.: De fato, no curso do ultimo grande ciclo da expansao da 

economia brasileira (68-73), as altas taxers de crescimento do pro 

duto, levaram o emprego industrial a expandir--se a taxas medias 

superiores a 8% ao ano. Essas elevadas taxers. de crescimento do 

produto no auge do ciclo de expansao, implicaram em significativa 

absorgao de mao-de-obra pelo setor organizada e favoreceram a di-

fusao da ideia de que a manutenrao do crescimento acabaria por ab 

sorver o excedente de mao--de-obra dentro do setor organizado. Po 

rem, ainda que o volume de empregos criados tenha silo grande,tam 

bem permaneceram elevadas as migragoes rurais-urbanas. Como re-

sultado, ao contrario do que se esperava, o.s indices.de  subocupa 

qao urbane apresentaram apenas modesta melhoria. 

4. Acreditava-se, tambem,.que economies em desenvolvimento 

Como a brasileira-, tradicionalmente*apresentdvam baixas taxas de 

desemprego aberto devido a heterogeneidade dj mercado de trabalho 
V 

(setores organizado e nao organizado) e sobretudo a inexistencia 

de mecanismos de apoio ao desempregado, tipo seguro - desemprego 

nas economies industrializadas. 
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5. Essa conjungao de fatores conduziu a que as atengoes es 

tivessem voltadas menos; ao desemprego aberto do que a importancia 
do setor informal, da suub-remuneragao a das formas precarias de 

insergao no mercado de trabalho. Nos dltimos tres anos, no entan 

to, o desemprego aberto reveste-se de maior amplitude a passa a 

fazer parte das preocupagoes governamentais. 

6. Dessa maneira, os efeitos da recessao sobre o emprego 

adquirem um duplo carater. A queda no ndmero de postos de traba- 

lho do setor organizados, alia-se uma diminuigao no produto que 

tambem of eta a parcela da renda que circula no setor nao organiza 

do. Na maioria dos caws, os niveis de remuneragao neste ultimo 

sao baixos e a tendencia aponta para*uma diminuiyao ainda maior, 

na medida em que novos trabalhadores antes no setor organizado ou 

buscando trabalho-  pelaprimeira vez, passam a engrossai o setor 

informal. 

7. Aos efeitos eta desaceleragao economica detectados a par 

tir de 1979 deve ser alinhada a politica de estabilizagao .posta 

em pratica nos dltimos -dois anos. Isso causou uma retragao adi-

cional no ndmero de postos de trabalho. No Estado de Sao Paulo,o 

emprego industrial-que em janeiro de 1981 tinha um indice 100,0 re 

duz-se para 75,9 em margo de 1984. Na regiao metropolitana de Sao 
Paulo o desemprego aberto apresenta a mesma tendencia. Assim, to 

mando-se janeiro de 1981 como 100,0, em margo do ano seguinte te-

remos 111,0 - ou seja, um aumento de 10% em 14 meses. Ja de maio 
de 1982 a novembr-o- de_ .1983 esse aumento foi de 19,4%. 

8. Como resultado desses efeitos sobre o mercado de traba 

lho, a desocupagao total da forga de trabalho brasileira, que cor 

respondia a pouco mais de 13% da PEA em 1979 (6,2 milhoes de pes 

soas), atingiu cerca de 19% em 1983 (9,8 milhoes de pessoas). Es 

to acrescimo foi resultado tanto do aumento do desemprego aberto, 

como da maior proporgao, em 1983,- de trabalhadores subutilizados 

em termos de renda auferida e horas trabalhadas. 
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9. Os instrumentos adotados indicam uma perspectiva de res 

trigoes que nao ira favorecer uma recuperagao economica imediata. 

Ainda que se consigam resultados positivos de crescimento do pro-

ddto, e improvavel que isso signifique melhoras sensiveis na ab 

Y 
sorgao de mao-de-obra. Progressos poderao ser obtidos naqueles 

setores cujo clima e f avoravel,.como- e o caso dos setores exporta 

dores, porem, em termos globais, tudo indica um comportamento ne-

gativo, face a demanda crescente por trabalho. 

10. Por tudo isso, a questao do emprego passa a adquirir 

contornos prioritarios. Torna-se assim necessaria, a busca de 

instrumentos alternativos que possam maximizar a criagao de empre 

gos, dentro dos parametros da politica economica em vigor. 

b. Politicas e estrategias 

ll. Considerando-se que as raizes das dificuldades economi 

cas atuais nao sao de carater puramente conjuntural, exigindo um 

periodo medio de ajustamento, a questao que se coloca e a de mini 

mizar os efeitos negativos sobre o emprego e renda no curto pra-

zo. Nesse sentido, o gasto publico e responsavel por grande par 

cela do emprego gerado e, dependendo de sua destinagao, pode-s-e 

determinar o numero, a qualidade e o retorno em termos sociais dos 

postos de trabalho criados. Dessa maneira, o gasto publico e um 

instrumento essencial de qualquer politica de emprego. 

12. Dentro dessa otica, trata=se de propor alteragoes nos 

perfis dominantes de composigao do gasto e da inversao publica, 

levando em conta aspectos redistributivos orientados Para a produ 

gao de bens e servigos que estejam proximos dos padroes de consu-

mo dos estratos m.ais pobres da populagao. 

13. A primeira recomendagao de carater geral e a de que os 

cortes nos gastos publicos nao sejam lineares sob a otica seto-

rial e espacial, mas diferenciados em seu impacto sobre o ni'vel de 

emprego. Isso exigiria a def inigao de um programa seletivo de in 

vestimentos publicos para os setores onde fosse_maior o impacto 

sobre a geragao de empregos e, consegdentemente, sobre a renda. 
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prazo, enquanto na segunda, de medio prazo, 667 mil empregos tem-

porarios a 464 mil permanentes. 

18. Finalmente, e possivel pensar na absorcao de desemprega 

dos atraves de um Programa de Frente de Trabalho Urbana em areas 

de maior carencia. Nessas areas seriam executadas melhorias habi 

tacionais e obras de infra-estrutura tais como saneamento basico 

e arruamento. Os trabalhadores ser.iam inscritos para desenvolver 

tarefas em tempo partial - absorvendo-se portanto o dobro do volu 

me de mao-de-obra - a uma remuneracao cerrespondente a metade do 

salario-minimo, por um tempo previ.amente determinado. 

2.2. A questao alimentor 

a. O problema 

1. Em 1975;  67% da popu.lacao brasileira -nao atingia o con-

sumo recomendado de 2.240 calorias/dia sendD que a situacao mais 

grave se encontrava nas areas urbanas do Nordeste onde apenas 

8,5% da populacao atingia o nivel-de consuma adequado. A partir 

de 1975 a evolucao do indite de disponibilidade de calorias por 

habitante caiu em 13% e o de proteinas em 9'a ate 1982, evidencian 

do uma deterioracao nos padroes de'consumo da populacao. 

2. Em que pese o significativo avancD verificado; em ter- 

mos de producao e produtividade para os proautos de exportacao 

(especialmente soja), e das vantagens compz ativas do Brasil quan 

to•aos principais fatores de producao - terra, disponibilidade de 

mao-de-obra, competencia tecnica para gerar tecnologia e disponi-

bilidade de um parque industrial produtor d-- insumos quimicos e me 

canicos - a producao per capita dos princigFis alimentos de consu 

mo interno, entre 1975 e 1983, caiude 74,0 kg de arroz por habi-

tante/ano para 60,3 kg; de 21,7 kg de feijo por habitante / ano 

para 12,4kg; de 248,4 kg de mandioca por bz-bitante/ano para 171,8. 

3. O desestimulo sinalizado pelos pricos, num horizonte de 

tempo mais longo, tem sido o maior•.obstacul:;~. ao* desenvolvimento 



da agricultura de alimentos basicos. Pregos baixos pzfra o produ 

for resultam de um ecuilihrio de mercado influenciado pelo reduzi 

do poder aquisitivo cos assalariados urbanos. Cerca de dois ter- 

yos da forga de trabeSho ganha ate dois salarios-minimos, sendo 

que atualmente o cusm da ragao essencial (definida por lei Como 

a cesta basica de alimentos a ser consumida pelo trabalhador e sua 

familia) e superior — salario-minimo vigente. 

i 
4. Agravando o quadro, as populagoes carentes, sobretudo 

nas periferias urbanaa, pagam de 10 a 30% mais Caro os alimentos 

essenciais, em boa melida pela Yalta de estrutura adequada de 

abastecimento e comeraIalizacao., tendo em vista que a moderniza- 
gao de tecnicas, nessas dois Campos, se concentrou em cadeias de 
supermercados loca.lizados nos bairros mais densamente povoados pe 

las classes de renda n-6dia e alta. 

b. Politicas-a estrategias 

5. R necessariz oferecer um tratamento diferenciado, desde 

a etapa de produgao ate a distribuigao final, para quatro produ-
tos essenciais: arrow,, feijao, mandioca e leite. 

6. As imperfei(?B:es e altos custos de distribuigao em areas 

pobres, sobretudo aquelas de baixa densidade demografica, podem 

ser compensados com apoo a redes de venda de alimentos basicos. 

Poderia ser incluido um subsidio de 20% no prego final desses ali 

mentos, para uma populagao de 15,0 milhoes de familias com renda 

de ate dois salarios-inimos; estima-se para tanto, gastos no 

valor de US$ 1,0 bilhao ao ano. 

7. Sera tambem in.evitavel o fortalecimento dos programas 

de distribuigao gratuita para os contingentes populacionais que 

se situam na base da pir5mide social, em especial aqueles biologi 

camente mais vulneraveis. Para a eliminagao do deficit medio pon 

derado de 322 cal/dia por pessoa, para os 8611 milhoes de desnu 

tridos do Pais, seria necessaria a distribuigao anual de 2,9 mi-

lhoes de toneladas de arroz, 968 mil toneladas de feijao, 587 mil 
i 



toneladas de f arinha de mandioca e 3,9 bilh6es•de toneladas de 

leite pasteurizado a um custo estimado de US$ 3,0 bilh6es ao ano. 

3.  SAODE E SANEAMENTO 

3.1. Nivel de saude e prestagao de servigos 

a. 0 problema 

•1. 0 Brasil apresenta um quadro nosol6gico em que estao 

ainda muito presentes.as  patologias geradas pela pobreza e ja apa 
recem com destaque as segUelas da prosperidade. Em outras pala-

eras: sem ter equacionado os problemas basicos de saude peculia 

res ao terceiro mundo, incorpora, em ritmo acelerado, as doengas 

predominantes nas.sociedades industrializadas.. 

2. 0 sistema de servigos de saude - em senso estrito - por 

si so, e impotente para alterar substancialmente esse quadro. E, 
mesmo no limite de suas possibilidades, nao tern sido capaz de res 

ponder de forma adequada as demandas crescentes. 

3. Doengas evitaveis como m  al"aria (160 mil casos novos por 

ano, principalmente na Amazonia), Chagas (preval6ncia de 6 a 8 mi 

lh6es de casos em 17 estados), esquistossomose (6 mi.lh6es de-pes 

soas atingidas em 11% do territerio nacional), leishmaniose (em 

ascengao no NE), desnutrigao (somente 30o da populagao tem dieta 
cal6rica adequada) e as diarr6ias infecciosas* (principal causa 

de mortalidade por doengas transmissiveis), sobrecarregam o apare 

lho medico-hospitalar e inflam as taxas de mortalidade. 

4. Ao mesmo tempo, as doengas do aparelho c.irculat6rio., as 

causal externas (acidentes, violencias, etc) e o cancer sao res-

pectivamente, a primeira, a terceira e quarta causa de 6bitos no 

Pais como um todo; em conjunto superam por larga margem as doen 

gas infecciosas e earasitarias (2a causa) que eram hegem6nicas 

ate o inicio dos anos 60 pelo menos. 

As diarreias infecciosas respondem por 15% da --u:ortalidade geral e 26o da 
mortalidade em menores de 5 anos. 
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S. Sob forte _Pressao de demanda decorrente do processo de 

modernizagao e urban.zagao, o sistema de saude - tem, historicamen-

te, alocado recursos de forma inapropriada, privilegiando procedi 

mentos terapeuticos de custo mais elevado em detrimento de medi-

das preventivas de maior repercussao no nivel de saude. 

6. Enquanto ha 30 anos apenas 13% dos recursos federais 

eram destinados a.asszstencia medico-hospitalar,lno inicio desta 

decada esse percentual atingiu a cerca de 85%. ' 

7. Se essa opgao permitiu triplicar a cobertura hospitalar 

nos anos.70, levou, na mesmo periodo, a estagnagao ou mesmo retro 
cesso nas agoes de coutrole da maioria das doengas evitiveis, so 

bretudo as de.maior e¢demicidade. 

8. Por outro la.do, a forma de expansao da assistencia medi 

ca na ultima decada resultou em- distorgoes, como a centralizagao, 

incontrolabilidade dos gastos, ma distribuigao espacial da oferta 
de serviros e os despardicios decorrentes da descoordenagao entre 

os componentes do.sistema, fatores que so comegaram a ser enfren-
tados tardiamente, depois que a crise economica precipitou a evi 

dencia do esgotamento da. estrategia setorial. 

9_. Esses fatores, associados a outros condicionantes econo 

micos e sociais, na verdade nao chegaram a impedir que ..a oferta 

medico-hospitalar a mesmo os servigos basicos fossem expandidos. 

Certamente, porem,'contribuiram para aumentar seus custos e para 

manter as desigualdades, quer quanto ao acesso aos servigos quer 

quanto a melhoria no nilvel de -saude. 

10. No primeiro caso (acesso) persistem discriminagoes quan 

to ao direito de utilizagao dos servigos de saude entre previden 

ciarios urbanos, rurai.s e a popula(;ao nao vinculada a previdenci.a 

social_ 

ll. No segundo, evidencia-se que os resultados positivos al 

cangados nos ultimos an+os nas taxas de mortalidade,nao se distri-

buem de maneira equitativa entre as .diferentes regio-es ou grupos sociais. 
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12. A mortalidade inf antil e de 130/1000 no Nordeste enquan 
to chega a 55/1000 na Regiao Sul. No Pais como um todo, esse indi 

cador &'duas vezes mais alto entre os mais pobres (renda inferior 

a 1 salario-minimo) do que entre aqueles que ganham mais de 5 sa-

larios-minimos. O quadro e similar em relagao a esperanga de vida. 

Para as pessoas de renda mais alta esse indicador esta dam torno de 

70 anos,ou seja, bem proximo dos valores alcangados nos paises de 

senvolvidos; entre a populagao de baixa renda, entretanto, e in-
ferior a 55 anos. 

b. Politicas e estrategias 

13. O papel do sistema de saude como f ator, ainda que nao 

exclusivo, de melhoria da saude coletiva, depende em boa medida 

da realocagao dos recursos setoriais, da descentralizagao e da in 

tegrayao. 

14. No•primeiro caso, trata-se de adotar um novo direciona-

mento para o gasto setorial, historicamente condicionado tanto pe 

la origem (previdencia social) de 80% dos recursos e sua conse-

quent'e..vinculagao a assistencia medico-hospitalar, como pelas pres 

soes de consumo,cm boa parte estimuladas pelos interesses corpora 

tivos e empresariais estabelecidos no setor. 

15. A proposta, em ultima analise, signif ica dar continuida 

de a certas diretrizes de reorientagao da assistencia a saude no 
ambito da Previdencia Social propostas pelo CONASP (Conselho Con 

suitivo da Administragao de Saude Previdenciaria) e reforgar a es 
trategia proposta pela SEPLAN para utilizarao do FINSOCIAL. 

16. Essas duas linhas, convergem para o mesmo objetivo, qual 

seja o de procurar reverter a tendencia historica de privilegiar 

servigos especializados, a hospitalizagao e outras formas.de  aten 

dimentos de alto custo nem sempre eficazes. O plano do CONASP de 

um lado, buscando maior racionalid-ade para as diferentes modalida 

des assistenciais do INAMPS; de outro, os recursos do FINSOCIAL 

fortalecendo programas especificos'de controle de doengas e esti-

mulando a desconcentragao da of erta de 'servigos . 
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17. Deve ser assegurado o aporte crescente de recursos, pa-

ra a atencao primar-ia e o saneamento basico em areas rurais a pe 

rif erias urb anas; para o controle de doencas endemicas como Cha-

gas, Malaria, Esquistossomose e outros problemas de saude, sobre 

tudo os evitaveis ou possiveis de terapeutica precoce. Na medida 

em que esse rumo seja mantido,-estas acoes passarao a ter, de fa-

to, maior hierarquia nas prioridades do setor. 

18. Outra opcao, nao excludente, de direcionamento do siste 
ma de saude diz respeito a descentralizacao. para os estados --(e 

destes para os municipios) da responsabilidade de definir e ope 

rar sistem as regionais e locais de saude. A area federal caberia 

um papel menos executivo e mais de politica global, assistencia 

tecnica e financiamento. 

19. A descentralizacao levada as ultimas consegt6ncias, exi 
giria ampla reforma tributiria. Existem, nada:obstante, alterna-

tivas mais moderadas, como congelar os servicos de responsabilida 

de federal nos niveis atuais de oferta, expandindo o sistema so-

mente via estados e municipios. 

20. Uma proposta mais radical incluiria a transferencia de 

servicos federais para a administracao estadual ou municipal. Es - 

sa transferencia atenderia a certa gradacao, alcancando apenas 

(ou de inicio) os servicos ambulatoriais basicos. Em.qualquer ca 

so, as peculiaridades de cada area e que ditariam o ritmo e a 
abrangencia da medida. 

21. Qualquer uma das proposicoes mencionadas estaria asso-

ciada a  integracao efetiva dos recursos publicos dos dif erentes 
niveis. Essa estrategia nao- signif ica obrigatoriamente que recur 

sos financeiros federais, estaduais e municipiis tenham que, em 

cada estado ou municipio, constituir um fundo unico de natureza 

contabil. 

22. Isso poderia ate vir a ocorrer, inclusive na area fede-
ral, corn a fusao dos recursos de diferentes fontes .(Previdencia, 

I'INSOCIAL, Tesouro, FAS, etc), ou Como consegd6ncia de alteraooes 
ainda mais profundas no f inanciamento do setor. 
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23. A curto prazo entretanto, metas mais modestas poderiam 

ser alcangadas, mediante o que se chama de "integragao programati 
crier 

24. Nesse caso, cada entidade conservaria sua individualida 

de. e autonomia administrativa, tendo porem o seu papel e area de 

atuagao Clara, explicita e f ormalmente definidos. 

25. Na verdade, representaria a institucionalizagao de um 

sistema de saude unico mas de composigao pluralista. Em princi- 

pio, nao implicaria em fusoes institucionais embora essas possam, 

eventualmente, ocorrer. Dependendo do momento politico apropria-

do, a fusao do TNAMPS e do Ministerio da Saude, sem ser a panaceia 

para os problemas setoriais, pode ser bastante conveniente, sobre 

tudo se no bojo.de  um elenco de medidas mais substantivas. 

26. A efetivagao de novas prioridade.s, a descentralizagao e 

a integragaq,-  favorecem nao so o alcance 'do objetivo central ine 
rente ao setor — contribuir para elevar o nivel de higidez da po-

pulagao — como sao relevantes no processo de universalizagao dos 

servigos de saude e 'de redugao das desigualdades sociais prevales 

centes. 

27. Nada obstante, um setor bastante sensivel a mudangas co 

como e o setor saude, nao pode correr risco de alteragoes bruscas, 

quase sempre traumaticas. Por conseguinte, deve. ser essencialmen 

to gradual a estrat6gia com vistas a atingir melhor nivel de sau 

de•,.unsversalizagao dos servigos e equidade no seu acesso. 

3.2. Planejamento Familiar 

a. O problema 

1. O ritmo de crescimento populacional brasileiro, em as- 

cengao ate o final dos anos 50, teve nas duas ultimas ddcadas (60/ 
80) uma redupao significativa, passando de 3,05% a.a. na de 50,.pa 

ra 2, 88% na de 60 e 2,49% na de 70•. 
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2. Como as taxas de mortalidade mantiveram-se em relativa 

estabilidade, a diminuiQao do crescimento populacional e da taxa 

de fecundidade parecem resultar da adogao espontanea de um novo 

padrao de comportamento reprodutivo, condicionado pelos processos 

de urbanizagao e modernizagao da sociedade brasileira. -0 empenho 

i em controlar a prole tem sido observado em praticamente todos os 

estratos da populagao. 

3. No entanto, os dados disponi'veis permitem supor que a 

esterilizagao prematura e o aborto clandestino sao procedimentos 

crescentemente utilizados., sobretudo pelas mulheres de mais baixa 

renda, que nao dispoem de informagoes e meios ma's adequados para 

controlar sua f ertilidade. 

4. Assim, o principio de que e direito de todos decidir 'so 
bre o tamanho da prole passa ao largo das controversias doutrina-

rias mais comuns, convergindo para uma politica de planejamento 

familiar, que a esse nivel de generialidade, encontra razoavel 

consenso na sociedade brasileira. 

5. Esse contex_to muda por completo o quadro do acirrado de 

bate entre os defensores do "controle da natalidade" - e aqueles 

que se opoem a qualquer tipo de intervengao. Na verdade, ambos. 

astao sendo superados por uma posigao que nao requer intervengoes 

coercitivas e, ao mesmo tempo, reduz a taxa de natalidade por ini 

ciativa e decisao de cada casal.' 

I 
b. Politicas e estrategias 

6. Em linha com a posigao firmada pelo Brasil na conferen 

cia de Bucareste, toma corpo uma politica de planejamento fami-

liar apoiada na postura de que devem set oferecidos, a todos, as 

• inform agoes a os meios.para que possam livremente determinar seu 

padrao reprodutivo, independente de seu nivel socio-economico. A 

taxa de natalidade sera por consegte-ncia o somatorio das deci-

soes individuais. 
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7. A nivel das funcoes de governo, o. planejamento familiar 

encontra seu lugar adequado no ambito das acoes de saude,como res 

posta a uma demanda espontanea das pessoas. Assim, devera ser 
o. 

gferecido como um servico adicional provido pelo sistema publico 

de saude. 10 

8. As primeiras acoes nessa area ja foram iniciadas com o 

lancamento do Programa de Assistencia Integral a Saud.e da Mu-

lher - PAISM, iniciativa do Ministerio da Saude que conta com o 

apoio do Fundo das Nacoes Unidas para Atividades de Populacao —

FNUAP. 

9. O Programa nao se restringe ao desenvolvimento de ativi 

dales de regulacao da fertilidade_humana. Inclui tambem, a amplia 

cao de medidas de controle de doencas tais. como o cancer cervico-

uterino e de mama e as de transmissao sexual, incentivos para o au 

mento dos indices de aleitamento materno e extensao da cobertura 

e melhoria qualitativa da assistencia ao parto. 

10. Espera-se que com a expansao do Programa possa ser aten 

dida uma clientela Dotencial da ordem de 4€1 milhoes de beneficia-

rios.. 

4. EDUCA(;AO. 

a. O problema 

1. Em principio as questoes critical das tres areas da edu 

cacao brasileir_a sao as seguintes: a) na educacao bisica, a f al-

ta de aproveitamento pleno da escolarizacao fundamental para mais 

de 3/5 dos que ingressam na escola — notadas:ente entre os proveni 

entes de estratos familiares com menos de -tbes salarios-minimos —

e a f alta de oportunidade de acesso a educaao elementar a que es 

to sujeita uma parcela (18%) das criancas Entre 7 e 14 anos de 

idade; b) no ensino de segundo grau a indeEinicao de objetivos e 

a escassez e irrelevancia da maioria dos programas de educacao su 

pletiva ofdrecidos aos adolescentes e adult3ns; c) na educacao su 

perior, relativa perda de nocao de finalidarie e sua exagerada ex 

pansao nos ultimos quinze anos. 
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b. Politicas e estrategias 

2. A concepgao de novas linhas de intervengao sobre o sis 

tema educacional deve partir de uma critica aos elementos de diag 

nostico e aos modos de intervengao que caracterizaram tais politi 

cas. 2 evidente nao ser facil distinguir o que se encontra insu 

ficiente ou ineficaz por conta da escassez de recursos e das limi-

tagoes administrativas conjunturais, daquilo que e devido a erros 
ou inadequagoes da propria estrutura do sistema. 

3. Ademais, um exame mais atento da pratica governamental 

nos ultimos anos mostra nao ser possivel desenhar uma politica 

educacional, abrangente e equilibrada.' Antes, tem-se que reagir 

a contextos culturais e socio-politicos variaveis em cada regiao 

do Pais - que interferem singular e discretamente sobre cada um 

dos segmentos do sistema educativo - com politicas diferenciadas 

para o ensino basico, ou medio ou superior e,.as vezes,para areas 

especificas dentro de cada um destes segmentos. 

4. Num nivel algo abstrato,, ate seria viavel formular um 

discurso de unidade nacional de objetivos, cr-iterios sociais de 

selegao de metas e de programas*que componham as diversidades sub 

setoriais e regionais. Mas, para cada nivel de ensino, com seus 

proprios contextos de determinagao politica e social, haveria dis 

tintas linhas de politica. 

4.1. O primeiro grau e a erradica ao do analfabetismo 

a. O problema 

1. No ensino de primeiro grau, as pressoes dos estratos me 
dies urbanos Ifizeram o Estado antecipar a extensao da escolarida- 

de as expensas de sua universalizagao como ensino primario. Con 

centraram-se recursos e esforgos na ampliagao das quinta a oitava 

series e as quatro prirrarias cresceram bem abaixo do ineremento 

demograf ico. E o que e pior, permaneceram tanto ou mais def icien 

tes do que antes: 
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2. Houve, e certo, forte expansao dos cursos superiores de 

licenciatura nominalmente destinados a formagao de professores; 
mas de f ato, eles se voltaram para saciar apenas o apetite geral 

por ac.esso a graduagao. Por•rapida e por descuidada, esta expan-
sao afetou seriamente a qualidade pedagogica e deteriorou os pa 

droes de engajamento social e profissional da maior parte do cor 

po docente incorporado nos dezoito ultimos anos. Sem duvida, fo 

ram grandes os programas e recursos empenhados para treinar estes 

professores e titular os "leigos", que sempre se soube constitui-

rem um serio obstaculo ao aumento de eficiencia e ao ganho de qua 

lidade do ensino. Mas os paradigmas e mecanismos de treinamento 

e de titulagao nunca foram apropriados para atacar o cerne do pro 

blema. 

3. As perdas escolares nas-primeiras series tem sido vis-

tas Como o problema principal deste nivel de ensino. Com  of eito, 

ocorrem ai as maiores taxas de evasao e de - repetencia; contudo, 

e preciso alguma cautela, para nao magnificar o que sera apenas 
um dos varios problemas a enfrentar. obvio que, fracassando no 

conferir a uma proporgao significativa de seus alunos adequado 

domir_io da leitura e razoavel desenvoltura nas op.eragoes logico-

aritm&ticas, a escola - ate por sews duvidosos metodos de avalia 

gao e de recuperagao - nao tera como permitir que eles sejam pro 

movidos as etapas seguintes - do plano de estudos. 

4. Ha duas consegtincias a considerar. A primeira e sobre 
a subtragao de docentes e salas de aula para atender as series de 
continuagao do primeiro gran. A segunda e sobre a propria atitu-
de frente ao desafio de tratar os alunos corn dificuldades de apren 

dizagem. 

5.- - Verifica;se que os reprovados tendem a insistir na repe 

tencia, em media, apenas duas vezes; e, paradoxalmente, o .repe-

tente conta corn menor probabilidade de ser promovido do que o nao- 

repetente. Esta sina e interpretada pelas familias e pelo pro 

prio aluno como inaptidao Para os estudos e jamais. como fraqueza 

dos professores; ate por antecipagao, eles tendem a considerar o 

aluno menos ativo, mais lento ou retraido como problematico e 
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pouco rentavel para n-esecer maior atengao. Esta postura e tanto 

mais forte quanto maior a proporrao de alunos pobres na classe e 

quanto maior a distan,-,a*.a social imaginada pelo professor entre 

ele e o aluno. 

6. Outro fator importante, na explicagao destes problemas, 

e o tamanho e estrutuna da administragao das redes escolares esta 
duais e o isolamento Zas redes ..munic.ipais .. Naquelas,, contain•-se de 

zenas de milhares de astabelecimentos de ensino, espalhados pelo 

interior dos estados, sujeitos a uma administragao centraliza-

da nas Secretarias Esaduais e dominadas por comportamentos forte 

mente burocratizados. Estas secretarias, a sua vez, exercem uma 
limitada autonomia de decisao, preferindo esperar por diretrizes 

emanadas do ni'vel -.feclaxal. id  nas redes municipais, de par com a 

precariedade de meios;,-escasseiam condigoes pares dar um minimo de 

apoio tecnico e de sugervisao aos professores de suas dispersas 

escolas. 

7. Apesar da eEpansao bastante rapida da oferta de quinta 

a oitava series propocionada pelo volumoso f luxo de inversoes em 

construgoes escolares e.facilitada pela crescente oferta de licen 

ciados, ainda resta um consideravel deficit de capacidade escolar, 

notadamente nas cidades de maior porte. Isso esta f azendo voltar 

a cena o problema da pYa.ssagem das quartas para as quintas series, 
que antigamente era cantornado pelos exames de admissao. E um fa 

for agravante e o de ire parte da capacidade fisica disporiivel 
nas cidades mais importantes tambem e disputada pelo cr.escente 

efetivo de alunos de ensino de segundo grau.. 

8. Quanto a erradicayao do analfabetismo, as realizagoes 
preteritas do MOBRAL nao granjeiam muitos elogios. Efetivamente, 

nao se conseguiu reduza-r as dimensoes do analfabetismo, como foi 

desej ado e desej avel. 

9. Mesmo que se admita o argumento da "funcionalidade" do 

estado de analfabetismo para certos estratos etarios e para cer-

tos grupos ocupacionais, o fato .e que, afora isso, ha dezenas de 

milhoes de pessoas jovens, ativas social e economicamente, que, 
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2. Houve, e certo, forte expansao dos cursos superiores de 
licenciatura nominalmente destinados a formagao de professores; 
mas de fato, eles se voltaram para saciar apenas o apetite geral 

por ac.esso a graduagao. Por,rapida e por descuidada, esta expan-
sao afetou seriamente a qualidade pedagogica e deteriorou os pa 

droes de engajamento social e profissional da maior parte do cor 

po docente incorporado nos dezoito ultimos anos. Sem duvida, fo 

ram grandes os programas e recursos empenhados para treinar estes 

professores e titular os "leigos", que sempre se soube constitui-

rem um serio obstaculo ao aumento de eficiencia e ao ganho de qua 

lidade do ensino. Mas os paradigmas e mecanismos de treinamento 

e de titulagao nunca foram apropriados para atacar o cerne do pro 

blema. 

3. As perdas escolares nas-primeiras series tem sido vis-

tas como o problema principal deste nivel de'ensino. Com efeito, 

ocorrem al as maiores taxas de ev.asao e de*.repetencia; contudo, 

e preciso alguma cautela, para nao magnificar o que sera apenas 
um dos varios problemas a enfrentar. n obvio que, fracassando no 
conferir a uma proporgao significativa de seus alunos adeq.uado 

domir_io da leitura e razoavel desenvoltura nas operagoes logico-

aritrrieticas, a escola - ate por seus duvidosos metodos de avalia 

gao e de recuperagao - nao tera como permitir que eles sejam pro 
movidos as etapas seguintes - do plano de estudos. 

4. Ha duas consegttencias a considerar. A primeira e sobre 
a subtragao de docentes e salas de aula para atender as series de 
continuagao do primeiro grau. A segunda e sobre a propria atitu-
de frente ao desafio de tratar os alunos com dif iculdades de apren 

dizagem. 

5. Verifica-se que os reprovados tendem a insistir na repe 

tencia, em media, apenas duas vezes; e, pax adoxalmente, o repe-

tente conta com menor probabilidade de ser promovido do que o nao-- 

repetente. Esta sina e interpretada pelas familias e pelo pro 
prio aluno como inaptidao para os estudos a jamais. como fraqueza 

dos professores; ate por antecipagao, eles tendem a considerar o 

aluno menos ativo, mais lento ou retralao como problematico e 
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ou.nunca aprenderam a ler e a escrever, ou permaneceram um .tempo 

demasiado curto e inaproveitado nas escolas mais precarias. Por 

consegd&ncia, tem serias dificuldades em mover-se num mundo estri 

tamente dependente do acesso a informagao escrita, dos requisitos 

formais de escolaridade. 

10. O MOBRAL so vem acusanto exitos ali onde descentralizou 

e delegou decisoes, responsabilidades e meios. E sobretudo quan 

do obteve decidido apoio e acatamento por parte da clientela. 

b. Politicas e - estrat-egias 

ll. Consoante os diagnosticos vigentes ha alguns anos, as 

falhas basicas do ensino elementar --- expressas nas insuficientes 

taxas de escolarizarao e elevadas perdas escolares -- resultariam 

da f alta de salas de .aula ou irracional utilizagao do espago exis 

P 

tente, da elevada proporgao de professores leigos e pouco qualifi 

cados no corpo docente, e da incidencia de fatores sociais e eco 

nomicos perversos, que reduziriam a capacidade de aprendizagem 

dos alunos oriundos de familias pobres. 

12. As intervengoes puseram enf ase na construgao e amplia. 

Qao de predios escolares, no treinamento de prof essores e na cr..ia 

gao de programas de titulagao de "leigos", merenda escolar e - de 

alguma ajuda material, via'distribuigao ou subsidio de material 

escolar. 

13.. Dez anos depois, continuavam insuficientes as taxas .  de 

escolarizagao e-inalterados os indices de repetencia e evasao. A 

persistencia das falhas passa a ser atribuida, entao, as dificul-

dades de operar centralizadamente os programas de expansao esco 

lar, a diferenciagao socio-cultural entre escolas e alunos e aos 

problemas de ordem ,funcional e formative que afetam o professora 

do. 

14. Respostas topicas, passaram a ser adotadas, comegando 

por uma tendencia descentralizadora.em diregao aos municipios eco 

munidades locais. Porem, as coisas continuaram como dantes. 
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15. Resta algun;espago para politicas de alcance parcial, 

que se tornariam viaTels com mera ampliagao e redirecionamento 

dos recursos dispon"L-reis. Entretanto, para mudar fatores socio-

politicos e culturai--v que obstam intervengoes sobre objetivos e 

praticas pedagogicas,, seriam. necessarias politicas que transcen-

ded a capacidade decisoria setorial. Uma coisa e certa, precisa 
mos deixar de assest,r golpes isolados, a esmo, em diferentes pon 

tos do sistema escolar. i 

16. De certo mcdo, os objetivos gerais sao claros e indiscu 

tiveis: 

a) completar com urgencia a cobertura escolar da popula 

gao de- 7-14 anos nas periferias de Areas Metropolita 

nas e Cidades de Medio Porte para onde afluiram as 

maiores correntes migratorias, e mais adiante nas 

cidades senores e nas zonas rurais meno.s desenvolvi 

das ; _ 

b) desconges:tionar o fluxo escolar, tambem nessas Areas 

Metropolitanas e Cidades de Medio. Porte, a fim de am 

pliar o - acesso de novos alunos e evitar que, pela re 

petencia, se evadam os alunos antes de*completar pe-

to menos quatro a cinco series; . 

c) -proporcionar planos de estudos e me-todos de ensino 

aptos'a desenvolver, sob condigoes diferenciadas, os 

alunos procedentes de diversos contextos socio-cultu 

rais, visando a objetivos terminais equalizados. 

17. Estes objetivos devem ser perseguidos atraves de progra 

mas integrados que teriam por escopo dar cabal atengao educativa 

a clientelas geografica e socialmente bem identificadas. 

18. Nas cidades pequenas a medias de regioes mediana e alta 

mente desenvolvida, deve ser concentrado o esforgo de desconges 

tionamento do f luxo escolar, nas quatro primeiras series, com es-

timulos concretos a formulagao e disseminagao de inovagoes. pedago 
gicas no ambito de distritos escolares e a sua incorporagao pela 



21. 

pr-tica docente. E em especial, para oferecer alternativas de 

retengao escolar aos alunos que estudam e trabalham, ja na f aixa 

dos 9-12 anos de idade. 

19. Cumpre assegurar turnos escolares de no minimo quatro 

horas diarias e lotagao maxima de 30/35 alunos por turma; e onde 

for o caso, com apoio seletivo a oferta privada de escolarizagao 

para grupos de renda mais baixa.. 

20. t necessaria uma articulacao efetiva das series do ensi 

no "primario" com as series de extensao da escolaridade, reformu-

lando objetivos e metodos de ensino ("enxugamento curricular") das 

cinco series terminais do ensino de primeiro grau. 

• 21. Devem ser - oferecidas condigoes apropriadas a superagao. 

dos problemas especi-ficos de aprendizagem e de relacionamento so 

cio-cultural dos grupos marginalizados. 

22. Necessita-se de ampla.reestruturagao dos curriculos e 

organizadao do antigo ensino ginasial, cujos padroes persistem 

funcionando na maioria das escolas de primeiro grau, envolvendo 

nao so a revisao dos padroes de desempenho dos atuais professores, 

como a da estruturagao de formagao dos docentes a serem incorpora 

dos. 

23. Nas zonas rurais e pequenas vilas e cidades das regioes 

menos desenvolvidas, cabe promover a implantagao de redes de es 

colas com classes multisseriadas, organizadas em ambito intermuni 

cipal, com seus proprios centros regionais de formagao docente e 

supervisao pedagogica, a partir dos quaffs, com apoio tecnico das 

Secretarias e Universidades, seriam elaborados e disseminados me 
F 

todos.e materiais de ensino. 

24. Deve ser montado um esquema de apoio tecnico e financei 

ro, por parte das Secretarias e do Ministerio da Educagao e Cul-

tura, visando suplementar a capacidade gerencial e de custeio das 

municipalidades; a isto se somari:a apoio tecnico complementar, por 

parte de agencias como o MOBRAL, para articular os programas edu-

cativos a outras agoes de desenvolvimento rural e comunitario. 
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25. Deve ser utilizada a teleducagao para suprir os esfor 

gos estaduais e locais na formagao de supervisores, professores e 

administradores locais e, eventualmente, superar as proprias insu 

ficiencias locais e regionais em.topicos especif icos dos progra 

mas de ensino. 

4.2. Ensino de segundo grau e o supletivo 
t 

a. O problema 

1. Este o outro problema serio. t etica e politicamente 

menos grave do que a falta de ensino elementar, mas . ainda assim 

de extrema importancia para o futuro proximo. Se as quatro ulti-

mas series do ensino de primeiro grau dao atendimento a cerca de 

60% a 65% de sua populagao-alvo, nao deixa de ser preocupante que 

o ensino de segundo grau so alcance algo como 20% dos jovens de 

15-19 anos. Aparentemente seria pequeno o hiato entre as saidas 

totais da oitava serie e as matriculas novas na primeira serie do 

ensino de segundo grau; mas nestas se contam alguns milhoes de 

alunos com mais de 17/18 anos que retornam a escola em cursos no- 

turnos, mistos de regular e supletivo, visando ao acesso a educa 

qao superior. Isto configura uma alarmante confusao de objetivos 

e processos neste grau de ensino. 

2. A proposta da profissionalizagao a qualquer custo acres 

centou maiores complicadores a esta situagao. Felizmente, o ensi 

no tecnico industrial e o agricola conseguiram manter razoavel ni 

vel de eficacia e em varios aspectos mostraram saudavel impeto 

inovador, apesar de f icar sua imagem um tanto embagada com os 

egressos de cursos com a mesma denominagao, mas que oferecem ensi 

no de qualidade notoriamente-diversa. 

3. Ha duas consegt6ncias danosas das politicas de prof.is  

sionalizagao: (a) em grande numero de colegios a oferta de segui 

mentos curriculares pseudo-profissionalizantes, na verdade, enco-

bre seu proposito estritamente preparatorio para o vestibular,sem 

conferir ao tempo despendido utilidade comparivel a de sua parte 

geral; (b) os "arranjos" nas grades curriculares, procedidos par-

ra atender a uma legislagao rigida e irrealistica, tiraram a neces 
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saria coerencia e interdependencia entre as materias e discipli 

nas e lancaram boa parte dos escassos recursos disponiveis em ati 

vidades completamente irrelevantes para a educacao do adolescente. 

4. De recto, porem, a~escola media continua•tao enciclope- 
i 

dica e "academica" Como a da decada de 50; no entanto, esta se 

destinava__ a camadas sociais que se aproveitavam melhor deste ti-

po de ensino. Para os milhoes de jovens que tem de atura-lo hoje, 

pouco ela lhes pode servir, senao para credencia-los aos vestibu-

lares. 

5. E ao permanecer defasada no tempo, eta deixa uma perigo 

sa lacuna nos processor de integracao do adolescence a uma socie-

dade culturalmente mais complexa e mutavel e tecnologicamente su 

jeita a profundas transformacoes no futuro proximo. 

6. Os cursos de suplencia de primeiro e Segundo graus, corn 

ou sem aval~acao no processo, constituem,' nos Bias presentes, um 

terrivel engodo. Replicam, em eondicoes ainda mais formalizadas e 

pouco estimulantes, os mesmos conteudos irrelevantes do regular, 

com minimas condicoes de animar a auto-aprendizagem ou o enrique- 

cimento das suas experiencias de adulto. Ao contrario, amoldam 

ainda mais o educando a padroes burocratizados de assimilacao de 

informacoes de duvidosa relevancia, acentuam seu conformismo as 

normas de funcionamento do rito escolar e sua subordinacao aos ca 

nones dos exames e das cobrancas de "modulos". Aqui, o empacota 

mento da aprendizagem encontrou sua melhor ambiencia. 

b. Politicas e estrategias 

7. Diante do duplo problemade funcionamento e of iciencia, 

torna-se imperioso definir uma Clara programacao de medio prazo 

para por em ordemeste nivel de ensino ja diante das perspectival 

futuras do Pais. 

8. Seria necessario- encetar um amplo movimento de reestru 

turacao de seus planos curriculares, em particular esclarecendo 
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fins e objetivos operacionais da parte de formagao especial e dan 

do novo dimensionamento e segtlencia aos conteddos da parte de edu 

cagao geral. Em•fungao destas alteragees de propostas pedagogi- 

cas, tornar-se-iam mais transparentes as interfaces da mudanga 

curricular, com os projetos de formagao e retreinamento de profes 

sores e especialistas, de produgao, validagao e difusao de novos 

meios instrucionais (especialmente nas areas de ciencias,educagao 

tecnologica e comunicagao, onde estao as maiores falhas) e de in-

trodugao de novos instrumentos de tecnologia educaci.onal (video e 

processadores). 

9. Desde logo, poderia ser apartado o caso da•educagao tec 

nica em unidades de ensino especializadas; o atual programa MEC/ 

BIRD deveria ser tocado e rigorosamente acompanhado, para avaliar 

se e caso de expandir o conjunto atualmente tratado ou se sera o 
caso de aprofundar o escopo do atual programa com o mesmo conjun 

to de escolas. 

10. Conquanto se constitua num elemento chave de qualquer 

projeto de democratizagao de oportunidades sociais, a educagao de 

adolescentes e adultos nao possui um corpo consistente de objeti-

vos e de estruturas de concepgao e diregao. 

11. Dos varios segmentos existentes seria necessario desta 

car e apoiar vigorosamente, aqueles que se destinam a suprir as 

deficiencias de escolaridade que afetam o desempenho economico e 

tecnico de trabalhadores urbanos na faixa dos 18-35 ar.os de ida 

de. Obviamente, serao necessarios novos metodos e meios instru-

cionais para realizar esta taref a, superando as manifestas impro 

priedades dos programas de alfabetizagao e de suplencia. 

12. Outra faixa de atendimento seria atraves do apoio fi 

• nanceiro, em que adquire enfase o aproveitamento das experiencias 

de vida e de trabalho de adultos para o desenvolvimento de aspec-

tos especif icos de seu acervo cultural. 
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4.3. Educagao Superior 

-- a. 0 problema 

1. No bojo da desordenada expansao do ensino superior, nao 

se pode afirmar peremptoriamente que tenha havido uma queda gene-

ralizada de qualidade. Em meio a disseminagao de centenas de cur 

sos mal def-inidos e com mediocre desempenho, f loresceram indispu-

taveis centros de excelencia, tanto na graduagao como,em especial, 

na pos-graduagao. Se para os graduados em certas areas por cur-

sos menos cuidados, manifestam-se cr.escentes dificuldades na car 

reira profissional, para outros as oportunidades de emprego se am 

pliam apesar da recessao. E, ao contrario da crenga geral, estes 

focos de qualidade e de franqueamento de oportunidades de emprego 

e de realizagao social e cultural nao sao monopolio das universi 

dades publicas nem estao ausentes das instituigoes p'rivadas; bons 

e maus cursos se encontram mesclados*, num e noutro segmento do 

sistema. 

2. Modernizadas parcialmente em suas superest.ruturas de or 

ganizagao, mas deixando persistir elementos estruturais tradicio-

nais, as universidades publicas tornaram-se administrativamente 

complicadas, indesejavelmente dispendiosas e pouco eficientes. E 

em apenas algumas de suas diversificadas linhas de atuagao podem 

mostrar resultados academicamente relevantes e socialmente renta 

veis. 

3.. Em muitos casos, as novas IES publicas que se implantam 

em regioes de mais recente desenvolvimento tendem a reiterar os 

mesmos problemas e deficiencias das universdades mais antigas e 

tradicionais ao mesmo tempo que delas se espera uma contribuigao 
N 

criticamente importante tanto na formagao de quadros tecnicos e 

dirigentes para a'consolidagao destas regions, Como na produrao 

de estudos, pesquisas, serviyos tecnicos e c e consultoria. 

4. Ja num plano mais especifico, avu ;_tam problemas em iireas 

criticas de formagao profissional e de dese-nvolvimento cientifico 

e tecnologico. Igualmente preocupante_e a jituagao da ampla area 
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de formagao para o magisterio em que as estruturas e desempenho 

das Faculdades de Educagao se mostram notavelmente divorciadas 

das necessidades reais de desenvolvimento do ensino de primeiro 

e segundo graus e simplesmente alheias as emergencias da educagao 
de adultos e dos sistemas de formagao profissional. 

5. Um ponto central da questao do ensino superior sao os 

mercados de trabalho. Apos 20 anon de crescimento de 3 a 5 vezes 

mais rapido do que a criagao de postos de trabalhos tradicionais, 

sobra gente para essas posigoes. Produzir ainda mais gente do 

mesmo calibre nao deve ser a meta da universidade pablica.'O gran 

de desafio e a excelencia, criatividade e capacidade critica. 

6. Com uma proporqao crescente de universitarios realizan 

do tarefas inespecifibas e de configuragoes indefinidas, ha uma 

desprofissionalizagao das carreiras seguidas por pessoas corn di 

plomas profissionais. Tal tendencia e inevitavel, observavel em 
quase todos os paises e em nada perversa. Ocupagoes mais simples 

passam a poder dispor de pessoas treinadas a nivel universitario. 

Nao ha evidencias de que os quatro anos universitarios nao tragam 

beneficios. Nao e claro se a formagao para essas posiroes inespe 
cificas deve ser tambem inespecifica ou se melhor sera continuer 

com as carreiras tradicionais. Seja Como for, dada .a gravissima 

situarao em outros niveis educacionais, a preparagao para esses 

postos deve ser prioridade menor'da universidade publica. 

j b. Politicas e estrategias 

7. o Papel da universidade publica e de atender a socieda 
de mais do que a professores ou alunos. Hoje uma parte considera 

vel dela esta desleixada, ineficiente e desmotivada. Mas ha. uma 

centelha de recuperagao. Note-se que ha diversas instituigoes ex 

celentes, trabalhando com as mesmas condigoes que as outras. Ade 

i mais, ha um numero consideravel: de instituigoes privadas oferecen 

do ensino de boa qualidade. 
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8: Avulta, em primeiro plano, a premencia de desenvolver - 

em instituicoes e programas seletivamente identificados - a forma 

cao profissional e tecnico-cientifica de quadros para assegurar a 
superacao de atrasos tecnol62icos ou a atualizacao da posicao bra 

sileira em campos de alta prioridade para o desenvolvimento indus 

trial e agricola e para programas sociais de ampla incidencia. 

9. No que diz respeito ao-setor privado o Estado deve re 

sistir a:tentacao de interferir no direito das partes de contra-

tar servicos educacionais. Deve ser seu papel evitar o abuso do 

poder economico e evitar que se compre gato por lebre. Tgualmen- 

te, deve criar incentivos a qualidade. Nao se deve meter alem 

disso. Saturacao da demanda, determinacao de precos sao questoes 

para resolverem as partes. Se o Estado permite que monopolios e 

um capitalismo selvagem lidem com_os mais ignorantes e desampara -

dos, por que considerar incapazes de decisoes educacionais inteli 

gentes os 5% mais educados do Pais - que sao admitidos no ensino 

superior? NHo obstante, sempre e quando o ensino privado identi-

ficar-se com as prioridades sociais (alem de ser oferecido a cus 
tos nao superiores) faz sentido trata-lo Como se publico fosse, 

no que diz respeito a apoio f inanceiro. 

10. Em suma, ao mesmo tempo em que se coloca um agudo senti 

mento de que e necessario rever as bases da reforma universitaria 

de 1968 - quica sem cair outra vez na tentacao de faze-lo atraves 

de novas formalismos legislativos - para redefinir o papel,as mis 

soes e objetivos da educacao superior em face das novas perspecti 

vas do Pais, tambem se tem em maos uma ampla tarefa de saneamento 

de suas atuais estruturas. E isso Canto no que se refere a um me 

Thor padrao de alocacao de recursos no segmento'publico, em fun 

cao das metas qualitativas que se iMpoem em face de suas magnifi 
cadas-dimensoes, Como no que se refere ao realinhamento do siste-

ma de incentivos do setor privado. Ha tambem que entrentar os 

pleitos de equidade de suas clientelas. 
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5. A POLITICA SOCIAL E O EMPREGO 

1. Chama sempre atengao o confronto do desempenho brasilei 

ro entre as areas sociais e economicas. Como quer que se queira 

interpretar o crescimento economico das ultimas decadas, sempre 

terminamos com adjetivarao superlativa e sugerindo grandes saltos. 

Ja na area social, os julgamentos indicam mediocridade de-desempe 

nho ou mesmo tons muito sombrios. Nao cabem duvidas de que al es 

to o calcanhar de Aquiles do desenvolvimento da sociedade brasilei 

ra. 

2. Nao obstante, e preciso nao confundir o quadro de hoje 
com o de ha algum tempo atras. Por pobres que tenham sido os re 
sultados na decada de•-setenta houve abundante experimentagao. Ape 

= nas a nivel federal, os-programas e projetos criados ultrapassam 

a centena. Com  erros e acertos, muito se aprendeu. Ha hoje um 

aprendizado social consideravel, materializado em programas que 

apresentam desempenho pelo menos aceitavel. 

3. Naturalmente, diverge a situagao nos diferentes setores 

sociais. Alguns como saude, tem equacionadas pelo menos suas gran 

des estrategias, podendo falar-se de uma agenda de implementagao 

razoavelmente bem demarcada. Outros, como alimentagao, tem equa-. 

cionamento simples do lado da oferta mas dependem de maior poder 

de compra dos niveis mais baixos da populagao. Ja areas como edu 

cagao, deparam-se com dif iculdades nao resolvidas pelos modelos 

mais centralizados adotados. 

4. Como denominador comum, podemos afirmar que nao se re-

solvem tais problemas sera recursos, von tade politica e quadros ad 

ministrativos. Em todas essas-diregoes ja ha um bom comego, mas 

o caminho ainda e deveras longo. 

5. E mister insistir nas limitagoes do que e possivel fa- 
zer por via de politicas compensatorias e assistenciais. Grande 

parte das questoes que afetam o bem-estar da maioria da populagao 

encontram suas respostas em ajustes que se operam ao aumentar o 
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poder de compra desses grupos. Em outras palavras, e modesto 0 

que se pode fazer sem melhorias na_distribuicao da renda. A longo 

prazo, portanto, a destes ajustes estruturais que dependem as 

gr,andes modif icacoes que se fazem necessarias. 

6. Todavia, a mais curto prazo, sao fortemente sugeridas 

politicas de gastos publicos motivados para a criacao de empre-

gos. E considerando que os gastos na area social tem signif icati 

vas consegdencias sobre a qualidade de vida e tambem sobre o em 

prego, e interessante pensar em programas que, ao mesmo tempo, 

criem empregos e atendem a carencias na area social. A evi.dencia 

disponivel indica que tais gastos criam tanto ou mais empregos do 

que aqueles usuais nos setores produtivos. 
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