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Resumo 

Estudos comparativos acerca dos gastos dos sistemas de saude em nivel international tem 
atraido a atengao dos economistas. Em 2003, o Brasil aplicou US$597 per capita na area da 
saude, ou 7.6% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto, na media, alguns paises da 
Organizagao para a Cooperagao e Desenvolvimento Economico (OCDE) gastaram 
US$3,145 ou 10.8% do PIB e alguns paises latino-americanos US$622 ou 6.7% do PIB. 
Vale dizer, em que pese a Constitui9do brasileira tenha definido que a saude e um direito 
social, procurando atender as necessidades de saude da populagao mediante a provisao do 
acesso universal dos serviros, pode-se avaliar que, em termos relativos, o gasoo publico em 
saude no Brasil apresenta uma proporgaa similar aquela observada no sistema norte-
americano — que e um modelo tipicamente liberal. Nota-se, ainda, no caso brasileiro, uma 
taxa de 2.1 medicos por mil habitantes e uma taxa do numero de leitos menor do que os 
paises da OCDE, porem maior do que os da America Latina. Usando uma medida 
aproximada, o Brasil apresenta a taxa mais alta de mortalidade infantil e a menor 
expectativa de vida dentre os paises selecionados. 

Palavras-chave 
Sistemas Comparados de Saude; Gastos Governamentais; Analise do Mercado de Atengao medica; Saude. 

Abstract 

International comparisons of health expenditures have attracted considerable interest 
among health economists. In 2003 Brazil spent $597 per capita on health, or 7.6 percent of 
its Gross Domestic Product (GDP), while the median Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) country spent $3,145, or 10.8 percent, and the 
median Latin America country spent $622, or 6.7 percent of its GDP. For descriptive 
comparison purposes, although Brazil's constitution stipulates that health care is a basic 
social right and must be allocated by need rather than ability to pay, its public health 
spending has reached almost the same proportion as in the U.S. health system, a clear pro-
market model. It has 2.1 physicians for every thousand persons and a rate of hospital beds 
lower than the OECD but higher than Latin American countries. As far as the available 
outcome measures are concerned, Brazil has the highest infant mortality rate and the lowest 
life expectancy at birth of the countries selected. 

Key words 
Comparative Health Systems; Government Expenditures; Analysis of Health Care Markets; Health. 

Classifica~ao JEL: H51, I18, P59. 
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1. Introducao 

A disciplina economia da saude oferece meios e instrumentos-  que ajudam as politicas de 

saude a cumprir sua finalidade etica: a promocao do bem-estar ffsico e mental, alem da 

recuperacao de doencas e agravos que afetain a coletividade. O calculo economico pode, 

assim, subsidiar a formulacao e desenho dessas politicas, a partir de criterios de eficiencia e 

egWdade, no tocante ao financiamento, provisao e gestao dos sistemas de saude, visando 

equacionar problemas relativos as politicas, instituicoes e servicos, sem perder de vista as 

necessidades de saude da populacao. 

Sua aplicacao e difusao sao desejaveis, em especial quando se considers que os bens e 

servicos produzidos na area da saude tem uma caracterfstica singular: sao bens meritorios, 

pois portadores de motivacoes e externalidades que extrapolam a racionale mercantil, como 

lembra Amartya Sen, premio Nobel de economia em 1998 (SEN, 1999). Afinal, a saude faz 

parte do rol de direitos humanos, sendo um elemento fundamental que condiciona o bem-

estar social, componente estrategico para o desenvolvimento economico sustentado de um 

pals. No contexto da implementacao do Sistema Unico de Saude (SUS), essa relevancia 

publica das acoes e servicos de saude foi afirmada na Constituicao de 1988, independente 

da natureza jurldica das entidades (se publica, privada ou filantropica) (GRAD, 1992). 

Em uma dimensao economica, entretanto, observando o quadro de restricao fiscal das 

contas publicas no Brasil, constitui-se em um desafio no campo das politicas publicas, de 

um lado, permitir que o SUS desenvolva sua missao institucional no provimento do acesso 

universal e integral. De outro, que o setor privado atenda ao primado do interesse publico 

definido pela Constituicao, ou ainda, que se crie, na pratica, uma sinergia entre o setor 

publico e privado de saude para corresponder as necessidades da populacao brasileira, a luz 

das diretrizes constitucionais. 

Em particular, apesar de se verificar uma alocacao egUitativa dos recursos aplicados 

ao SUS (OCKE-REIS; ANDREAZZI; SILVEIRA, 2003), os problemas relacionados a sua 

gestao permanecem, tais como as filas de espera, a prevalencia de doencas cronicas nos 

estratos inferiores de renda, a baixa qualidade dos servicos especializados, a ausencia de 

medicos em certas regioes do pal's etc. Contudo, se parece evidente que o SUS precisa 

aperfeicoar a sua gestao, esse argumento nao pode servir de base para a aplicacao a priori 
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de um controle indiscriminado dos eustos. Em outran palavras, a adocdo do criterio de 

eficiencia, cuja aplicacdo produziria a best practice, nao deve ser identificada 

mecanicamente com a reducdo dos recursos financeiros ou organizacionais do SUS. Afinal, 

diferente da nocao usualmente empregada pelo senso comum, a promocao da eficiencia 

poderia, em tese, exigir a expansdo dos dispendios (ver MARINHO; FAI~-ANHA, 2001). 

Agrega-se a isso, alem do patrocinio da eficiencia, que visaria, em suma, dotar o sistema de 

maior racionalidade economica, parece recomendavel enfrentar os problemas 

administrativos do SUS mediante o use de conceitos, instrumentos e medidas que deitam 

raizes em conj ecturas te6ricas de outras areas do conhecimento, como o plane] amento 

estrategico, a administracdo publica e a prolpria saude coletiva. 

Os problemas relacionados a gestdo do SUS sdo determinados, certamente, por um 

conjunto de fatores, entre eles a falta de otimizacdo dos recursos, como retratado, por 

exemplo, no caso emblemdtico das filas (MARINHO, 2004). Durante a realizacdo dessa 

pesquisa, entretanto, pretende-se reunir dados e argumentos para refutar (ou nao) a hipotese 

que afirma que sua gestdo ineficiente decorre, tambem, da falta substantial de recursos 

financeiros do Estado, em todas as esferas governamentais — considerando-se a missdo 

constitutional do SUS de garantir o acesso universal e integral. 

Sera privilegiado o desenvolvimento de uma linha de argumentacdo encontrada com 

fregiiencia na literatura, isto e, o emprego de uma abordagem comparativa em nivel 

international, que ilumina diversos aspectos envolvidos na verificacdo dessa hipotese. 

Nesse momento, entretanto, nao temos condicoes analiticas para examinar a fundo essa 

questao, mas a ideia e produzir, paulatinamente, uma massa cr tica razoavel com essa 

finalidade, ao longo da investigacao. A guisa de ilustracdo, comparamos a magnitude do 

gasto publico e as condicoes de saude da populacdo brasileira com o resto do mundo, 

extraindo dessa fotografia uma descricdo das principais evidencias estatisticas, sem maiores 

preocupacoes, agora, quanto ao nexo de seus determinantes nacionais. 

A rigor, tern crescido o numero de estudos comparativos avaliando o desempenho dos 

sistemas de saude e boa parte descreve, estatisticamente, as caracteristicas e o desempenho 

dos sistemas nacionais de saude. Outros se destinam mais a analisar um numero delimitado 

de paises, procurando explicar os fenomenos, as semelhancas e diversidades encontradas, 

chegando ate mesmo a prescrever um conjunto de politicas (cost control, ampliacao das 
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acoes preventivas, regulacao dos planos de saude etc.). Pode-se dizer, entao, que para 

realizar estudos dessa natureza, uma descricao precisa dos sistemas de saude parece um 

pressuposto obvio para entender o funcionamento de tais sistemas. Alem do mais, aprender 

sobre as experiencias internacionais geralmente esclarece as razoes pelas quais os paises 

seguiram determinada trajetoria institutional no setor saude, ao longo da sua historia. 

Contudo, nem uma descricao sofisticada tampouco uma explicacao bem fundamentada 

podem ser vistas, sempre, enquanto precondicoes satisfatorias para se desenhar licoes 

aplicaveis a outros paises (MARMOR 2001). 

Na atual fase da pesquisa, estamos longe desse estagio de pensar em sugerir "licoes" 

ou de apresentar resultados robustos, que permitissem um juizo eientifico aceitavel acerca 

da avaliacao da hipotese central da pesquisa. Estamos buscando uma resposta, porem, nessa 

etapa initial, fez-se uma avaliacao descritiva dos dados, de cunho minimalista, a partir da 

selecao ad hoc de alguns paises, cuja enfase residiu em conhecer e operar as bases de 

dados, alem de escolher variaveis homogeneas para dar sentido as comparacoes. Cabe 

assinalar, a rotina requerida para o cumprimento desses procedimentos nos obrigou a fazer 

uma criteriosa e intensa Goleta de dados entre as distintas bases oficiais. Na proxima secao, 

apontaremos os resultados preliminares dessa avaliacao, onde foram comparados alguns 

indicadores socioeconomicos, de gasto, de oferta e do estado de saude verificados no Brasil 

e em um conjunto de paises da OCDE e da America Latina. Ao final, sugerimos a 

ampliacao dessa agenda de estudo para, futuramente, deter condicoes realistas para refutar a 

hipotese central da pesquisa, que sugere que os problemas de gestao do SUS repousam, 

ggualmente, em uma dimensao economica, no contexto da analise comparativa dos sistemas 

de saude. 

2. Descricao dos resultados 

Visando a melhoria das condicoes de atencao medica e saude das populacoes, a gestao de 

um sistema de saude depende de diversos aspectos relacionados aos modelos de protecao 

social estabelecidos nacionalmente, a historia das instituicoes, a formacao dos profissionais 

de saude, ao financiamento dos sistemas de saude, as formas de pagamento aos prestadores 

e as tecnicas gerenciais. Como ja dissemos, sera a pretensao de apresentar conclusivos 
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nessa fase initial da pesquisa, em especial no que concerne a discussdo entre nivel de 

financiamento e eficiencia da gestao do SUS, procurou-se aqui apenas, a partir da selegdo 

ad hoc de alguns paises, descrever os resultados alcangados por meio da comparagdo entre 

alguns indicadores socioecon6micos, de gasto, de oferta e do estado de saude verificados 

no Brasil e em um conjunto de paises selecionados da America Latina e da OCDE. 

Como mostra a tabela 1, o Brasil, pals de dimensao territorial continental, possui uma 

populagdo de 186 milh6es de habitantes, been maior do que a media dos paises da America 

Latina e dos paises selecionados da OECD, com exce9do e claro dos Estados Unidos. A 

renda per capita dos brasileiros e de US$ 8,140, se ajustada pelo metodo da Paridade do 

Poder de Compra (PPP), utilizado comumente para ajustar as diferengas do custo de vida 

entre os paises. Esse valor e menor do que encontrado em paises como Argentina (US$ 

13,331), Chile (US$ 12.505) e Mexico (10,158) e muito abaixo da media verificada nos 

paises da OCDE. Em 2003, segundo dados do Banco Mundial, por meio do indite de Gini, 

o Brasil so nao era mais desigual do que a Colombia entre os paises selecionados, cuj a 

renda per capita (US$ 7,319) era menor do que a brasileira. 

Tabela 1 
Indicadores socioecon6micos: populagao a indite de gini - 1999-2005 
(ultimo dado disponNel) 

Paises 
Populagao(f)  PIB per capita(')  GINI 

em mil PPP 

Brasil 186.405 8.140 58(d)  

Argentina 38.747 13.331 52,8(d)(9)  
Chile 16.295 12.505 57 (b) 
Colombia 45.600 7.319 58,6(4)  
Mexico 107.029 10.158 49,5(°)(f  
Venezuela 26.749 6.104 44,1(b)  

Media AL 46.884 9.883 51,7 
Alemanha 82.689 28.075 28,3(b  
Canada 32.268 31.389 32,6(b)  
Holanda 16.299 31.143 30,9(x)  
Reino Unido 59.668 31.308 36(a)  
Estados Unidos 298.213 1 39.901 40,8 1b) 

Media OECD 47.731 1 30.479 37,2 
Fontes: World Health Statistics 2006; The World Health Report 2006; World Bank 2006 (World Develpment Indicators). 

Nota: (a) 1999; (b) 2000; (c) 2002; (d) 2003; (e) 2004; (f) 2005; (g) setor urbano; (h) gasto per capita; 

(i) media ponderada. 

E laboragao: Ipea/Dimac. 
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Na tabela 2, em que pese que a participacdo de 7,6% dos gastos em saude no Brasil 

em relacdo ao PIB ser maior do que a media da America Latina, tal participacdo e menor do 

que aquela evidenciada em paises como a Argentina e Colombia. O mesmo acontece em 

relacdo aos paises da OCDE. Ademais, a participacdo do gasto publico em saude em 

relacdo ao total no Brasil e menor do que a media de 54,4% apresentada na America Latina 

assim como e menor do que a media apresentada nos paises da OECD. Vale dizer, em 

termos relativos, o gasto publico brasileiro apresenta uma proporcdo de 45,3%, participacdo 

similar aquela observada no sistema norte-americano (44,6%) — que e um modelo 

tipicamente liberal. Em um primeiro exame, esse quadro se complexifica, considerando o 

nivel de pobreza e desigualdade no Brasil, de um lado, e as diretrizes constitucionais do 

SUS, de outro, que pretendem garantir o acesso universal e integral dos servicos de saude 

dado que e considerado direito social. Em termos per capita, incluindo ai o montante dos 

gastos privados, o Brasil gasta US$ 597, um pouco abaixo da media dos paises da America 

Latina (US$622), e, aproximadamente, cinco vezes menos do que a media entre os paises 

selecionados da OCDE. Os Estados Unidos gastam dez vezes mais em saude do que o 

observado no Brasil, em que pese que sua renda per capita seja cinco vezes maior. 

Tabela 2 
Indicadores dos gastos em saude - 2003 

Paises % PIB % Publico 
Per capita

(PPP) 
Brasil 7,6 45,3 597 
Argentina 8,9 48,6 1.067 
Chile 6,1 48,8 707 
Colombia 7,6 84,1 522 
Mexico 6,2 46,4 582 
Venezuela 4,5 44,3 231 
Media AL 6,7 54,4 622 
Alemanha 11,1 78,2 3.001 
Canada 9,9 69,9 2.989 
Holanda 9,8 62,4 2.987 
Reino Unido 8,0 85,7 2.389 
Estados Unidos 1512 44,6 5.711 
Media OECD 10,8 68,2 3.415 
Fontes: World Health Statistics 2006; The World Health Report 2006; World Bank 2006 (World Develpment Indicators). 

Elaboragao: I pea/Di mac. 
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A tabela 3 mostra que o Brasil possui uma taxa (2.1) do numero de medicos maior do 

que os paises da America Latina e proxima a media verificada entre os paises da OCDE 

(2.6). A Alemanha detem a taxa mais alta com 3.4 medicos por mil habitantes ano. Em 

compensagao, apesar de custos de contratagao menores e um impacto positivo na 

efetividade dos servigos de saude, a taxa dos profissionais de enfermagem e levemente 

abaixo em relagao aos paises da America Latina e vinte vezes menor do que a media da 

OECD. Para o ano de 2002, segundo dados da Organizagao Mundial da Saude (OMS), a 

taxa de leitos hospitalares por mil habitantes anos era de 2.6, taxa maior do que a 

evidenciada na media pelos paises da America Latina (1.9), embora menor do que a taxa 

media da OCDE (4.8), em especial no caso alemao (8,6). 

Tabela 3 
Indicadores de oferta de serviros de saude: profissionais de saude 
e leitos hospitalares - 2003 
(Dor mil habitantes) 

Paises Medicos Enfermeiros Leitos Hospitalares 

Brasil 2,1 (a) 0,5(e)  2,6(x)  

Argentina 312 0,4 4,1 (a 
Chile 1,1 0,6 2,5 
Col6mbia 1,3(x)  0,5(0)  1,2(d)  
Mexico 1,5 2,1 1 
Venezuela 1,9t°)  0,8(a)  0,9(e)  

Media AL 1,8 0,9 1,9 

Alemanha 3,4 9,7 8,6(  
CanadA 2,1 10 4 
Holanda 3,1 13,7 4,6(x)  
Estados Unidos 2,3(°)  7,9(0)  3,3 
Reino Unido 2,2 9,1 4 
Media OECD 2,6 10,1 4,8 
Fontes: World Health Statistics 2006; The World Health Report 2006; 

OECD Health Data 2005; OPAS 2005 (Situacion de Salud em las Americas: Indicadores Basicos). 

Nota: (a) 2000; (b) 2001; (c) 2002; (d) 2004; (e) setor publico. 

Elaboragao: Ipea/Dimac. 

A tabela 4 mostra que o Brasil apresenta a taxa mais alta de mortalidade infantil e a 

menor expectativa de vida dentre os paises selecionados, medidas aproximadas de 

desempenho dos sistemas de saude. Sao 32 criangas que morrem por mil nascidos vivos ate 

completar a idade de 1 ano, bem acima da taxa encontrada nos paises da OCDE e quase o 



dobro da taxa encontrada na Colombia, apesar da nossa renda per capita ser levemente 

maior do que a observada na Colombia (tabela 1). 

Tabela 4 
Indicadores de saude: mortalidade infantil a expectativa de vida ao nascer - 2004 

Mortalidade Infantil (por Expectativa de vida 
Paises mil nascidos vivos) (anos) 

Brasil 32 71 

Argentina 16 75 
Chile 8 78 
Colombia 18 73 
Mexico 23 75 
Venezuela 16 74 

Alemanha 4 78 
Canadd 5 80 
Holanda 4 79 
Reino Unido 5 79 
Estados Unidos 6 77 

Fontes: World Health Statistics 2006; The World Health Report 2006; World Bank 2006 (World Develpment Indicators). 

Elaboraga"o: 1pea/Dimac. 

3. Considera~bes finais 

Esses resultados sdo preliminares e representam um produto do esforgo concentrado para 

coletar e tabular dados homogeneos em diversas bases de dados oficiais, garantindo uma 

consistencia minima para realizar essa comparagdo entre os sistemas de saude. 

No entanto, em um primeiro exame, no que se refere a experiencia brasileira, caso se 

queira dar concretude aos preceitos constitucionais, pareee haver uma contradigdo entre o 

modelo proposto pela constituigao e o nivel de gasto publico, sera entrar no merito da 

eficiencia da sua gestdo, andlise impraticdvel nesse estdgio da pesquisa. Ora, o Reino 

Unido, por exemplo, que apresenta um sistema nacional de saude, menos plural e verdade, 

mas semelhante ao disposto na Constituigdo brasileira, tem uma participagdo de 85,7% dos 

gastos publicos no total de gastos. 

Diz-se que a politica social e constituida por uma serie de medidas decretadas 

politicamente e legitimadas culturalmente para proteger a forga de trabalho dos riscos aos 

quais estd exposta polo dominio do mercado (VIANA; ELIAS; IBANEZ, 2005) e que os 

mecanismos financeiros privados tendem a embaragar o financiamento publico das politicas 

de saude em nivel internacional (TUGHY; FLOOD; STABILE, 2004). 
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No entanto, o mercado de planos de saude brasileiro abrange, aproximadamente, 25% 

da populacao brasileira, cobrindo boa parte do mercado formal de trabalho e funcionarios 

publicos. Seu faturamento de R$ 35 bilhoes (ANS, 2006) e proximo ao orcamento federal 

em saude. Tal evidencia demonstra que o tema merece ser investigado pelos analistas de 

pol tica de saude preocupados com o funcionamento do mix publico/privado, cujo 

subsistema privado deveria atuar em sinergia com o SUS, em vez de estabelecer com ele 

uma relacao contraditoria, seja no tocante a renuncia fiscal, seja no que se refere ao use da 

alta complexidade, seja no que tange ao nao-pagamento do ressarcimento ao SUS (ver 

HEIMANN; IBANHES; BARBOZA, 2005). 

Nos ultimos quarenta anos, os planos de saude se expandiram contando com o apoio 

do padrao de financiamento publico, por meio dos incentivos governamentais, seguindo, de 

certa forma, o modelo liberal norte-americano, assentado nos gastos tributarios e nos 

"employment-benefits". O governo parece, entao, prisioneiro do seguinte dilema: ou 

fortalece o SUS (radicalizando seu papel intervencionista e melhorando a qualidade do 

gasto) ou estimula a forma privada de atividades socialmente importantes como na area da 

saude, aumentando o volume de subsidios. Mas redistribuir por meio do sistema publico 

implicaria limitar os gastos privados e ampliar os custos de manutencao e ampliacao do 

SUS, e o governo nao pode ser indiferente ao crescimento dos custos da atencao medica, 

sejam eles publicos ou privados (REMLER; BROWN; GL1ED, 2005). 
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