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tar que, sem esta anAlise, qualquer discussao sobre descentraliza(;fio 6 incon-
clusiva, de forma que nossa proposta neste documento nao passou de ape-
nas contribuir para a an6lise de uma face desssa complexa questdo. 
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INTRODUQ)LO 

U m intenso debate sobTe as diStOTCdeS do modelo da polftica de aten-
dimento h saxide, consolidado no Brasil durante o regime autoritdrio, 

ganha coTpo no contexto de transic,&o. Estimulado pela efervesc8ncia polftica 
das lutas autofit~fias, pelo aprofundarnento da crise econ6mica e da crise 
do estado, tal debate tern corno eixo central a erftica ao modo de funciona-
mento do apaxato,  p5blico produtor da polftica de, sailde — seu carAter exces-
sivamente centralizado, burocratizado, privatista e excludente — e suas impli-
caegoe-s no processo de &-mocratizagio. Este debate assume contornos dife-
renciados nas, distintas dreas de interveng5o social do estado, mas apenas na 
Awa de swide acabou efetivamente. influenciando a agenda governarnental e 
concretizando-se na reforma da polftica mesmo antes da Constituigao de 
1988. 

Duas soluc s sao apontadas'para a superagAo do ,,5es polftico-institucionai 
rnodelo: 
a) a participapdo e inco7pora!qdo de novos atores na arena decis6ria, para 

asseguxar raaior "transparefticia" e democratizacsdo do processo de formu-
lp~,o e oxe~cuqIo das ag6es, de govemo; 
b) a descenlralizaVdo como forni-a de superar a inefici6ncia do gigantismo,  

burocrdtico e, scus efeitos j;6 tdo conhecidos corno a superposiqdo de aq6es, 
despc,-dfcio de recursos, privatiza(~iio do Estado, etc. 

Corn efeito, desde Tocqueville, a relagdo entre governo local — partici-
pag5o e demoexacia — vern sendo defendida corno corolkrio fundamental do 
aprofmadarnento dernocrAtico. A autogestdo local pennite, segundo o autor, 
desenvolver a cornpreens5o das responsabilidades p-dblicas e privadas de 
forma mais efetiva, dada a maior proximidade entre governantes e governa-
dos na resolugRo de assuntos cotidianos, estimulando a participagdo no nfvel 
micro como base da democracia enquaato sisterna macropolftico. 

Mas descentralizar pode significar muitas coisas. A pr6pria tend6ncia A 
descentralizagdo das polfticas swiais nos welfare siates avanqados, so-
bretudo de meados dos anos 70 para cA, mostrou a ambigfjidade de seu signi- 
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ficado. Tanto o discurso neo-liberal privatizante como as propostas  (Je  res Progressistas passaram a defender, sob distintas  6ticas, a estrat6gi,-I  descentralizagdo 
 das Polfticas sociais no contexto de crise e reestruturti(JI(I dos "estados de bem-estar". SAO exemplos dessas tend8ncias as reJ-`orJJJJJt4  das Polfticas de sadde e de educa(;Ao, na ItAlia, cuJos objetivos de des

cent,,,, liza,g5o POIftico-adrninistrativa foram arnplamente reivindicad
os  por parti(l()N  

de esquerda, aSsirn corno o modelo radical de descentralizagi
o  e privatiza~fw das Polfticas sociais no Chile sob Pinochet. 

A16m disso
, boa parte da literatura recente tern mostrado  que, na verdade a crescente tend&,ncia  A deseentralizaqAo  das Polfticas govern  tou do Prdprio crescirnento  dos aparelhos estatais produtores arnentais 

resul- 
cial: expandem-se, simultaneamente de Polftica so- 

' 
os aparelhos centralizados  e os descen-tralizados  (Sharpe, 1988; Ashford, 1988), 0 paradoxo 6 que, ao mesmo tem_ po em que cresce o espectro de agdo do governo central (e com ele, 

0 grau de centralizagdo), verifica-se 
0 crescimento do a^rnbito de a~,Ao dos governos  subnacionais e do grau de descentraliza(;do. Menos do que um fendmeno de soma zero", configura-se urn processo  cumulativo onde os processos de centralizaq5o  e deseentraliza(;do reforqam-se mutuamente. 

Ora, no Brasil, as perspectivas  de maior autonomia financeira e polftica  dos estados e municIpios, aliados As 
 suas novas atribui0es no carnpo das Polfticas sociais definidas pela COnstituiqAo de 

1988, pareceriam apontar pa-ra a configura(;do  de urn modelo de formulagdo  e gest5o de Polfticas bastante  distinto do padr5o centralizado antetior. No entanto
l  algumas recentes inicia-tivas do executivo  federal no ;U

inbito das Polfticas sociais, no quadro de 
agugamento da crise econ6mica e Polftica, parecern sugerir mais a (re)centra-liza4;Ao 

 das decis6es na esfera federal. Talvez o sinal mais evidente deste PfOcesso seja a recente altera~-5o  das regras de transfere^ncia de recursos fe- I derais para a implenientag5o do Sistema Unico de Sadde 
(SUS), pois na. me- dida em que o executivo 

 federal Volta a acionar os tradicionais mecanismos  de controle (conve^nios) e de barganlia diretamente junto As prefeituras muni-cipais, recupera-se
, na prAtica, a ceatralizagiio de recursos de poder decis6- 

rios na esfera federal com s6rias iinplica~6es  na gest5o do modelo descentra-lizado. 

Neste quadro de incertezas, este artigo examina al
gumas  tend&,ncias recen-

tes da descentraliza,~,do da polftica de sadde no Estado de Sdo Paulo. Em 
Prinleiro lugar, examino a1guns dos temas presentes no debate internacional 
corn e^nfase em aspectos  conceituais, que a discuss50  sobre a descentralizag5o  do estado tem suscitado na reestr

utula(~iio das Polfticas sociais. Em segundo 
lugar, examino surnariamente as principais tend&ncias que caracterizarn a 

irnplanta~;-5o do Yrodelo descentralizado de sadde do Estado de SAO  Paulo. Menos do que fazer uma descriqAo detalhada, analiso as implicag6es  deste PrOcesso na implementagao e fOrmas de gestdo. Por fim
, a tftulo esPeculati- vo, discuto 

 as perspectivas que tais tend6ncias sugerem, seus limites e po-
tencialidades nos anos go. 

I 
0 DIMATE INTERNACIONAL: 

ALG'UMAS TE NDPNCIAS RE CENTES 

omo 6 sabido, o processo de consolidaqdo do we~fare state no ca-
pitalismo avanr ~ado atravessa dois grandes, momentos do ponto de 

polftico-institucional: 
o desenvolvimento das polfticas Keynesianas anticfelicas, sobretudo 

,,,--,t;-guerra, expressando um certo comprornisso entre capitalismo e democra-

(Przeworski, 1985); 
ii) e, a reestruturag5o dos estados de bern-estar, no bojo da crise fiscal dos 

,,,,()s 70 que, em graus diferenciados, atinge as economias desenvolvidas 
111 fortes repercuss6es na estrutura dos sistemas de proteqdo social. 

IX modo geral, OS estados capitalistas avanqados caracterizam-se, no pri-

,,wiro momento, por um crescente intervencionismo estatal, processo mar-
,.,,do pelo desenvolviniento de extensos aparatos de politicas pdblicas, 

particular na drea social, e por forte tend6ncia N centralizaqdo das estru-
11alcas de poder e do processo decis6rio. Em conseqije^iacia, redefiniram-se as 

I ( - Iac6es estado/sociedade e verificou-se relativo deelftdo da fonna partindo 
((.>ffe, 1987) como meio de canalizacdo e agregag5o das demandas societd-
,-ias, paralelamente ~t ernergeEncia. de novas formas de pressAo e participaqdo 
(,ie,ocorporativismo, redes de articulacdo de interesses sociais e organizados, 
,,,,ovirnentos sociais, etc). Pode-se  dizer, grosso modo, que, at:6 a crise do inf- 

dos anos 70, predorninou urn relativo consenso entre os diferentes gru- 
e classes sor--iais em rela~,do aos benef(cios resultantes da crescente re-

,,tIJ;aq5o e intervengdo do estado em todas as esferas da vida cotidiana. As 
pcplfticas de pleno emprego, aliadas h progressiva universaliza~do das polfti-
cas  sociais e incorporaqAo da classe trabalhadora aos beneffeios dos desen-
V,01vimento, consolidavam a afumacdo da plena cidadania democrAtica. 

Com agucarriento da crise fiscal, do desemprego, surgimento de novos 
fC3,cos de pobreza, vdo se afirmando diveirsas ufficas ao modo de funciona-
,,,,e,nto dos- wel fare states. Refletindo o pr6prio processo de transfom-iaqdo 
,c)lftico-social, essas crfticas tendiam a convergir pelo menos em relaca-o a 
,TTi  aspecto: contra o estatismo exacerbado e progressiva burocratizaqdo das 
f,ormas de sociabihdade cotidianas. Tratava-se de pmisaT alternativas A orga-
,,izagdo das estruturas de poder e ao modo de funcionamento do aparato pd-
t,lico. t neste quadro que o debate sobre a reestrutura~.qo do welfare state 
,caba situando a temAtica. de descentralizaqAo do (--stado; da redefiniq5o, dos 
,,jIrveis de intervemcsdo governamental; de novas formas de prover polfticas 
s,c3,ciais, aspectos que ganham destaque particular na Area de sa6de.1  

De a1gurna. maneira, tanto o pensamento conservador neoliberal como ver-
t,ojates de esquerda assimilarn o debate a respeito da deseentralizaqgo do es- 

A charnada "crise sanit6ria" dos anos 70 atingiu diver-sos sisuo-mas de sAde de pakes demoll-

,,Olvidos, caracterizando-se por d6ficits financeiros e desordem institticioinal, implicando na fortim-
1,,,,gio de reformas substantivas em pafses como Itfilia, Alemanha, Espanba, fmtre outros. 
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tado, sob fingulos e conteddos distintos. Para Win dos condicionantes 
econ6micos da crise fiscal, que exigiarn a redefini(;Ao do padi-do de acumu-
laqdo capitalista, tratava-se tamb,6m de redefinir as rela(;6es estado-socieda-
de, segundo distintas matrizes polftico-ideol6gicas, relacionadas ein graus 
diferenciados com a pole^mica acerca da crise do paradigma Keynesiano. 

Grande parte do debate travado no campo conservador, passa a defender a 
descentralizacdo radical com o objetivo de reduzir o Estado As suas funq6es 
mfnimas (Nozick, 1974) — protegdo contra a forqa, o roubo, a fraude, al6m 
da garantia dos contratos. Tratava-se de desregulamentar a econornia 

Para 
tornA-la mais competitiva; privatizar agencias e servigos pdblicos ou finan-
ciar com recursos pdblicos o consurno de servicos privados (tickets, vales, 
etc). Descentralizar, deste a^ngulo, significa transferir responsabilidades pd-
blicas Para o setor privado, segundo a l6gica da "eficie^ncia" e do "lucro" 
visando restaurar as responsabilidades individuais atrav,6s da recomposigdo 
moral de regras de solidariedade e de obrigac6es Para com o trabalho, den-
tro do ideArio liberal de igualdade de oportunidades. Absolviam-se as elites 
dominantes de suas obrigac,6es "morais" em relagdo As politicas sociais, 
transferindo-se aos pobres, desempregados e exclufdos seu fracasso ern de-
sempenhar a born termo suas "obrigag6es cfvicas" de cidaddo responsAvel. 
Propunha-se a "remoralizaqdo do papel do Estado" (Offe, 1987) Para re-
cuperar a racionalidade do comportamento dos atores e a l6gica liberal de 
mercado. 

Como assinala Offe (1989, 16), na atual ordem econ6mica — caracterizada 
por sociedades industriais conduzidas por W.S. desenvolvidos, pela hetero-
geneidade do trabalho social, por forte tende^ncia ao desemprego e subern-
prego, por subculturas baseadas na economia informal, pela crescente di-
visdo entre um ndcleo produtivo e uma periferia cada vez mais empobrecida — 
torna-se altarnente improvdvel restabelecer a "confian'ga na ambiqdo indivi-
dual e no efeito disciplinado do trabalho" como urn dos meios integrativos 
da sociedade, tal como, prop6e o pensamento neoliberal. 

ft Num outro Plano, anAlises neomarxistas [Gorz, (1985)] apontarn Para a 
crise da sociedade do trabalho", seja do ponto de vista 6tico'  seja ern re-

laqdo A teoria do valor, uma vez que o decIfnio de fatores objetivos como 
trabalho, produgdo e lucro,, enquanto determinantes do desenvolvimento da. 
sociedade, v8m dando lugar A redugdo do tempo social do trabalho. Segundo 
Gorz, provavelmente os membros de "subculturas", constituidas por pessoal 
permanentemente desernpregado ou "irregularmente" empregado, ser5o hos-
tis aos valores e normas legais da sociedade do trabalho sobre a qual se mon-
tou o welfare state contemporAneo. 

Tamb,6m Habermas (1987), a partir de outro enfoque, tem assinalado 
tende^ncias ao "esgotanlento das energias ut6picas da sociedade do trabalho" 
corno um dos principais problemas dos welfare state contemporftneos. Para 
o autor, as frustra(;6es da classe operdria e de seus ideais coletivistas frente A 
incapacidade das politicas sociais ern promover maior justica social, aliados 
A progressiva perda de dinamismo do welfare state, reforgam. uma cres- 
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cente contradicdo entre o poder estatal e o "mundo da vida". A medida ern 

que o intervencionismo estatal e a crescente burocratizacdo do mundo da vi-

da sdo percebidos como ameaqa perigosa por vdrios setores da populagdo, 

trata-se, Para o autor, de pensar alternativas que se abrein na sociedade p6s-

industrial, em. que a centralidade do trabalho, como,  impulso ut6pico, deslo-

cou-se Para o conceito de comunicacdo e de novas forn-tas de sociabilidade. 
Neste sentido, um novo projeto, de estado social deverd mobilizar arenas so-

cietais — onde fluxos de comunicacdo condicionam a forma de cultura polftica 

a partir da luta por novas definiq6es de realidade — em favor do exercfcio so-

liddrio de governo. Entre essas arenas, o autor destaca os movimentos regio-

nais que sup6em a descentralizagdo do poder. 

De modo geral, o debate acerca da descentralizaqdo do estado, no interior 

de diferentes tend8ncias de esquerda, tem como principal tema a questdo da 

democratizagdo da administracdo pdblica, da burocracia e dos partidos. Ar-
gumenta-se que a descentralizacdo pode favorecer o desenvolviniento de 
modelos econ6n-dcos mais equilibrados e socialmente mais justos, atrav6s da 

multiplicagdo das estruturas de poder (Massolo, 1988) e da redefinigao das 

relac,6es estado-sociedade, ao promover a transformagio substantiva das re-

lag6es do executivo com 0 legislativo, com o sistema paAiddrio e os movi-

mentos sociais (Preteceille, 1987). 
Ao contrArio do sentido conservador e privatista cla vertente neoliberal, 

as propostas de descentralizagdo das polfticas sociais, no campo progressista, 
prev6ern a transfere^ncia de compete^ncias e de funq45es para as esferas regio-
nais e locais implicando em maior divisdo do poder decisOrio. Mas, a descen-

tralizac,do per si ndo altera autornaticamente a distribuig5o dos ndcleos de 
poder. Ela sup6e, de um lado, profundas mudanqas das estruturas estatais — 

como as reformas de cunho fiscal, econo^mico, financeiro, administrativo, 
al6m da reordenagdo territorial. De outro, ela defencli-- a ampliagdo da auto-
nomia (ou mesmo a plena autonomia) dos municfpios em relacdo aos servi-

r,os pdblicos descentralizados; estabelece a gestdo giobal e integrada, por-

tanto nfio-setorial, das polfticas ao nfvel territorial, mantendo, em geral, o 

estado central como a principal fonte de recursos [Borja, (1988)1. Prop6e-se, 

assim, um padrdo de intervengdo descentralizado em N.-Iiios n(veis, com clara 

definiqRo de compete^ncias e de funq6es, de forma que~ as unidades locais 
possam. interferir nos processos de formulacdo das polfficas, a partir da 
criaqdo de instituiq6es representantivas locais fortemeine ativadas por meca-

nismos participativos na tomada de decis6es e gestAo das polfticas. 

Embora a descentralizac,5o ndo seja sin6nimo de paAicipaqdo, parece-me 

importante frisar dois aspectos que t8m sido destacados pela literatura: a) a 

a) a importAncia do processo comofonte de estftnuto a novas prSticas par- 

ticipativas, e 
b) a combina(;do de mecanismos de representaoc tradicionais (partidos, 

sindicatos) com novas formas institucionalizadas de geM5o dos servicos e de 

polfticas descentralizadas a n(vel territorial 
(conselhos, comiss6es, etc.). 

Ambos os aspectos relacionam-se Aquela dimensdo einfatizada por Habermas: 

a importAncia da mobilizagdo da arena societal na rcestruturaqdo do estado 

social. 
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DESCENTRALIZAC,,&O E POUTICA SOCIAL 

NO ESTADO DE S,&O PAULO 

U m. r.Apido balanco' das politicas. sociais implementadas no estado 

de Siio Paulo na d6cada de 80 revela, pelo menos, tr6s grandes 
tend6ncias: a centralidade das polfticas sociais na agenda de governo; a sig-

nificativa expans6o da cobertura e dos equipamentos coletivos; a definigdo 

de programas, e polfticas caracterizados por alguma forma de descentrali- 

zagao. 

Considerando apenas este ditirno aspecto, observou-se no estado ampla 
variedade de programas descentralizados ern distintos setores de intervengdo 

social: a descentralizacRo da merenda escolar, a partir de 1983; a municipali-
zagiio da polftica de sadde, a partir de 1984; a estadualizacilo da polftica ha-

bitacional, a partir de 1984; a desconcentracs6o administrativa. na 6rea educa-

cional, a paftir de 1986; tentativas de municipalizagAo do ensino fundamen-

tal e pr6-escolar, a partir de 1987; a implantacs5o do Sistema Unificado, e 

Descentralizado de Sadde — SUDS — a partir de 1987. 

Tomadas em. conjunto, estas iniciativas expressam teri&,ncias relacionadas 

a  Um  contexto especffico ligado,  ao,  processo de democratizagAo e seu im-

pacto sobre o nivel estadual de atuagsdo, urna vez qLw a elei(;do direta dos 

governadores tornou central o tema das politicas sociais na sua esfera de in-

tervenq5o. Portanto, menos do que expressar uma dina-mica que se desenvol-

ve a partir das esferas locais de poder, esse movitnento parece ter como eixo 
impulsionador o pr6prio executivo estadual. De um lado, porque as polfticas 
sociais federais, ao longo deste perfodo, caracterizaram-se por relativa 

3 

tende^ncia bL paralisia decis6ria, corn a dnica excegdo da politica de sadde. 
De outro porque, corn o retorno da escolha direta dos governadores e a 

crescente competi9do politica entre t,,.)artidos e programas. de governo, a pos-

sibilidade de ac,6es inovadoras na 6xea social passa a tor peso na agenda, em 

grande medida. como respostas hs reivindicag6es sociais por mais igualdade e 

participa,gRo. 

Em conseqiie^ncia, tais iniciativas parecern ter originalmente urn baixo 

grau de vinculagdo com reivindicacs
6es por plena autoriornia das esferas lo- 

Este item  berieficia-se integra
lmente de pesquisas desenvolvidas pelo NEPP/UNICAMP: 

"Mudanos no PadrAo de IntervengRo do Governarriental — 198311986", relat6rio, final de pesquisa 
sob a coordena~Ao de Sonia Draibe; "Governo do Estado de Sgo Paulo: Pollticas, Prograrnas e Ativi-

dades", relat46rio de pesquisa sob a coordenagAo de M. Helena G. de Castro (198 8); 
Progrania de Pes-

quisa em andarrionto "SAo Paulo — S6culo XXV, coordenado por S. Dr;aibe, V. Faria e M. H. G. 

Castro G 990). 
3 Um bom balanco das polfticas sociais no Brasil entre 1980-1987 ericontra-se em NEPP/U-

NICAMP. Brasil 1985 (2 vols.); Brasil 1986; Brasil 1987; sobre o, fracasso, 
 das tentativas de reestru-

turar,fio na Nova Repdblica ver Draibe (1986) "Notas Desanirnadas sobre Folfticas Sociais na Nova 

ReptIblica", niimeo, NFPP/TJNICAMP; e Faria e Castro (1989) 
"Polftica Social e ConsolidagAo 

DerriocrAtica no 3rasil". 
ill 

N2 5 —  junho de 1991 
Planef4mnto e Polfflcav Pdbflcas 

Neste sentido, as propostas, de descentralizacdo das polfticat'l weiais pas-
sam. tamb6m por novas formas de articulaq.10 pdblico-privado, este d1timo 
entendido como ndo-lucrativo e ngo-governamental [(Draibe, 1990)). Ou seja, 
para uns, a democratizagdo exigiria maior integragdo estado e sociedade ci-
vil ao nivel local, processo que pode ser fortalecido atrav6s da produggo de 
servic,os sociais financiados pelo estado, mas geridos por associac6es, cor-
poraq6es privadas nfio-lucrativas, ONG's, etc., com objetivo de democrati-
zar as relaq6es sociais e recuperar fornias participativas cidad5s. Para outros, 
a descentralizariio significaria a exclusividade da administragfio municipal 
no processo. Ambas expressariarn fornws de municipalizavdo das politicas 
sociais, como rneio de promover-se a descentralizagdo. 

Em suma, para al6m das distinc,6es polftico-ideol6gicas, o debate acerca 
da descentralizagiio compreende aspectos institucionais, financeiros e orga-
nizacionais. Seja quando se refere basicamente A transfer6ncia de compet6n-
cias corno no caso de neoliberalismo, seja quando, significa a reestruturagiio 
do poder propugnada no campo progressista. Portanto, os problemas concre-
tos presentes nas estrat6gias de descentralizag5o, entendida como democrati-
za,gfio, dizern respeito tamb-6m a ttfs dimens6es principais: a econ6mica-fi-
nanceira; a polftico-institucional e a t-6enico-administrativa. 

No plano financeiro, a pergunda crucial consiste ern saber conw vai Se 
dar a transfer-Mcia de recursos; que crit,61ios redistributivos ela comporta ou 
n5o e, em, que medida os mecanismos de repasse t8m sua continuidade asse-
gurada. Vale lembrar que a simples transfere^ncia autonifitica de recursos nfio 
assegura a efetividade do processo, por6m, sern descentralizagAo de recursos 
6 impossfvel lograr-se urn maior grau de autonomia decis6ria nos nfveis re-
gional e local. 

No plano polftico-institucional, parece-me importante o grau. de coqpe~ 
rqgdo e n5o de rivalidade nas relac,6es intergovernamentais, sobr6tudo ern 
estruturas federativas, como a nossa, que sup6em teoricamente a atuagiio de-
cidida das tr6s esferas de poder, com compet6ncias distintas, mas articuladas 
entre si. Aldrn disso, corno jd assinalado, a descentralizagiio concebida corno 
democratizag,Ro do estado, requer a criac'So de mecanismos de representa9fio 
que combinem as estruturas representativas tradicionais (partidos) corn novas 
formas de representagdo a n1vel local (comiss6es de consulta, de planejamen-
to, conselhos gestores com representantes de usudrios, etc.). 

No plano administrativo, o processo deve ser gradual e flextvel [(Lobo, 
1990)], enquanto projeto de longo prazo que necessita de urna capacitagao 
progressiva dos poderes locais e regionais, obedecendo a ritmos e l6gicas 
distintas que levern ern conta, as diferenqas regionais. Importante, tamb6m, 6 
a definiqdo de mecanismos de avahacao e de supervisdo, ao longo da im-
plementagdo das polfticas descentralizadas. 

9 a partir dessas tr8s dimens6es que examinarei, de modo, sucinto, as 
principais tendências do processo de descentraliza(;Ao da polftica de sadde 
no estado de Sfio Paulo, na d6cada de 80. 
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cais. A despeito de terem surgido, desde 0 Final dos 1111(),4  ~1()  rn0vimentos localistaS4 ;- as iniciativas  de descentralizac 
, finportantes 

gao  tiveram no go- verno estadual um Parceiro decisivo, num contexto de signiFicativas mudan-
(;as Polfticas e sociais. 

H-1  —')esCentraIiza,9fio da Polffica de Safide 

Profundas mudangas caracterizaram a Area de sadde no Estado de Sa
o  

Paulo, ao lOpgo dos anos 805. 
Influenciada p6las ref6rmas em curso no Plano internacional ev  sobretudo, Por fat

0res -internos que refletiarn  o esgo-tarnento do PadrAo de Polftica de sadde 6 
consolidado  no p6s-64, a reestru-tura,95o da Polftica nacional de 

 sadde ganhou Prioridade na agenda federal, 
nos marcos da transigNo do regime, e revelou-se Particularmente dinfimica no Estado de Sdo Paulo. 

No Plano nacional, a cOnstitui,95o de uma rede 11nica de atendimento A sadde, integrada, hierarquizada e descentralizada em, sua 
gestjio, e com base ern novos mecanismos de financiamento, coloca-se como  agosto de 1982, ~ aprovado o alternativa real. Ern  

de no Ambito da Previd6ncia "Plano de Reorienta,95o da Assist6ncia A Sad-
Social", o qual acabou funcionando, sobretudo, c0mo instrumento de conteng5o de despesas. A principal conseqd6ncia deste processo f0i a irnplantagfio das "A96es Integradas de Sadde" 

(AIS), em  1983, 
estratdgia de integrarrao PrOgramAtica das ag6es de sadde nos nfvei

s  federal, estadual e municipal, que acabou convergindo Para a constituir o do 
S'stema UnicO Descentralizado de Sadde (SUDS) 

Vq 
transformado em  Sistema imPlantado em 1987, Onico de Sadde (SUS)  pel 

7 ~Constitukdo de 1988. 
Pautado pelos Pxincfpios de universalizagdo, descentralizaggo e pa

rtici- pagdo8, o novo 
s'sterna Prev6  um comando linico em cada nfvel de gover- 

4 
COMO, Por exemplo, 0 

MOVimento dos PrefeitOs articulados na Frente Municipalista reivindi- cando maior all tonomia financeira; Movinientos 0 
ani dosemto odedemandassetoriais(comoa Associag5o dos Secretdrios: Municipais de Sadde rg za rn 

cipais de Educag5o) al6m de uma s6rie de mo .; a criagAo da UniAo Nacional dos Dirigentes  Muni- 1983 e 1987; Jacobi. 1987; Boschi, 1985). 
virnentos sociais Organizados ao  nfvel local (Cardoso, 5 

Uma distribuigiio detalhada das rnudangas 
 ocorridas encOntra-se em Wanna et aW (I 99o) "'A 

Polftica de Sadde no Estado de S5o  Patllo-, 
NEPPIUNICAMP, Rel. Final de Pesquisa. 6 

No Brasil,, a 
 crise financeira da Previd8ncia Social (respons6vel pelo financiamento da polfti-ca de sadde) e a importAncia do 

debate sobre a reforma do sistema, liderado pelo MOvimento m6di-co-sanitarista, no contexto da transigio, forani fatores decisivos 
 Para a reestruturagdo do Modelo. 7 

Ao longo da transigao, amplia-se o esPectro de interesses organizados que pressionar
n  por 

Mudangas no modelo de Sadde, como  0 MO  , 
(ABRASCO), grupos partiddrios vlmento m6dico-sanitarista, assocja~des profissionais 

do Congresso Nacional, todos eles com 
 peso significativo na consti-tlligAlo da "C011issfio Nacional de Reforma Sanithia e na VIII Confer8ncia Nacional de Sadde, que definirain as Muda%as 

 na Polftica antes mesnio da nova constittligao. 8 
A 

reforma inspirou-se, sobretudo, nas Mudangas ocorridas no sistema de sadde italiano, no fmal dos anos 70, 
cuja estrutura organizacional passa a ter conio Porta de entrada b4sica as unidades locais de sadde. 

12 
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no — federal, estadual e municipal — atd a implanta(~Ao de sistemas locais de 
sadde, quo priorizern as ac,6es preventivas e o setor p0blico, integrados por 
novos mecanismos de gestdo. Corn a implantacfio do SUDS, foram institaf-
das as comiss6es interinstitucionais de gestAo, ao nfvel local (CLIS) e re-
gional (CRIS), corn o objetivo de promover a integragAo entre os tr6s nfveis 
de govemo, cabendo A esfera federal o repasse de recursos Para as secreta-
rias estaduais de sadde. Atualmente, ve^m sendo implautados os Conselhos 
Municipais de Sadde, com representacdo paritAria (executivo/prestado-
res/profissionais do setor e usudrios), encarregados da formulagdo e controle 
da politica em. firnbito local. 

Portanto, as mudangas ocorridas na esferafederal tiverarn como interlocu-
tores e executores os estados da UniAo, raz6o pela qual a polftica de sadde 
no Estado de SAo Paulo passa a incorporar as mesmas diretrizes e priorida-
des da agenda federal. Pordm, no caso de Sdo Paulo, a1gumas iniciativas es-
taduais tenderam a se antecipar As diretrizes da politica federal, constituin-
do-se em. fatores que facilitararn a implantagdo do modelo descentralizado. 
Entre essas destacam-se: 

1. a implanta(;Ao da municipalizagdo, desde 1984, atravds de conv6nios 
entre o estado e municIpios Para o repasse de recursos, processo acelerado a 
partir do 1987 atrav6s do decreto-lei estadual (3016187) que delega ao Se-
cretArio de Sadde, compet6ncia Para firmar conve^nios de municipalizacdo 
dos servi(;os; 

2. 2 implantagdo do Prograrna Metropolitano de Sailde, a partir de 1985; 

3. a implantagfio de urna nova estrutura organizacional com a descentrali-
za9fio dos servi(;os atrav6s da cnagao dos escrit6rios regionais de sadde 
(ERSAS). 

Em termos gerais, essas mudangas tiveram. por objetivo bfisico a reestrutu-
rargiio organizacional da Secretaria Estadual de Sadde, no sentido de romper 
corn as caracteristicas do modelo centralizado pre-valecente, marcado por 
aus6ncia de planejarnento integrado; sobreposi9fio de ag5es pelos diferentes 
nfveis de atendimento; excessivo burocratismo, na operacionalizagAo do sis-
tema departamentalizado sob a dtica da especializariio; acentuada distfincia 
entre os nfveis de decisfio e execuigao. 

Cabe assinalar, tarnb6m, a cria9fio do Fundo Estadual de Sadde (FUN-
DES), em 1978, o qual so transformou ern importmte instrumento de cap-
ta<;Ao e alocaggo de recursos ewra-or!~7anzentdrias, a partir dos convênios 
AIS corn o governo do Estado de Sfio Paulo. 

Foi, sobretudo, corn a implantagdo dos ERSAS no Estado, que avangou-se 
no processo de descentralizagdo. Concebidos a partir de urna nova 16gica, os 
ERSAS passararn a privilegiar os nfveis local e regiotial. Coube a eles coor-
denar o processo de planejamento em. consonAncia com o nfvel central; res-
ponsabilizar-se pela execur ..do dos programas de sadde e pela avaharAo de 
sous resultados e impactos; e, atrav6s das Comiss,6es Regionais Interinstitu- 
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cionais de Sadde - constitufdas por representantes dos usu,"Wios e do setor 
p6blico - conduzir o processo de planejamento de todo o setor sadde em 
A ambito regional (incluindo,  os 6rggos federais, municipais e privados). 

Com a implantagRo do SUDS, a partir de 1987, consolida-se a integragdo 
dos servigos estaduais com a rede do INAMPS e o processo de municipali-
za,gdo dos serviqos. Promove-se a integragdo funcional dos funcion6fios do 
INAMPS aos ERSAS; 6 aprovado um modelo bAsico de conve^nio; ciiam-se 
mecanismos para compatibilizar o sistema de gestdo orcamentAfio-financeira 
entre as vdrias instituic,6es participantes. do SUDS; os ERSAS transforma-
ram-se em SUDS regionais; o govemo estadual torna-se responsdvel pelo 
pagamento dos servicos ambulatoriais prestados pelo setor privado contrata-
do e conveniado; e, por f1m, em 1989 sdo transferidos aos municipios os 
equipamentos de sadde geridos pelo governo do estado, com vistas A muni-
cipalizacdo do sistema prevista pelo SUS. 

Em suma, modifica-se a 16gica de func-iotwmento da polftica de sadde, na 
medida em que as atribuig6es e compet&ncias da esfera federal transferidas 
para os nfveis estadual e municipal passam a ter funq6es claramente defini-
das. Isso s6 fbi possfvel, de um lado, porque a reformulagdo da politica fede-
ral atrav6s do SUDS/SUS estabeleceu condig6es efetivas para. a concreti-
zagdo do modelo descentralizado, integrado e hierarquizado, ao definir os 
instrumeentos de financiamento das mudan(;as propostas. De outrol  porque as 
iniciativas govemamentais no Estado de Sdo Paulo, sobretudo entre 
1983/901  constitufram-se em fatores decisivos para a implementagdo da des-
centraliza,gAo. 

Mas, se houve no estado um avango considerAvel no processo de- descen-
tralizagdo, as tend&,ncias detectadas at6 dezembro de 1990 apontam ainda pa-
ra complexos entraves. 

No plano finatweiro, se 6 verdade que houve na d6cada uma forte ex-
pansdo do gasto estadual na fung5o sadde - A medida em que ocorre a ex-
pans,qo dos recursos do Tesouro do Estado e a transfere^ncia dos recursos do 
INAMPS, via FUNDES, para a Secretaria Estadual de Sadde - 6 tamb6m 
verdade que a implementacdo do SUS implica em tend8ncia A expansdo dos 
nfveis de custeio do sistema (GrAfico 1). Isso porque o princfpio da univer-
saliza!~do da cobertura provoca a ampliagdo dos servigos, como indicam a 
expansdo do ndmero de consultas (Tabelas 1, 2 e 3), de internag6es e do 
emprego pdblico no setor sadde, ao longo da d6cada. Vale ressaltar que, em 
1989, o FUNDES exigiu uma contrapartida do Tesouro da ordem de 50% do 
total de recursos alocados [(Viana, 1990)]. 
A permanecer esta tend8ncia ao crescimento do volume de recursos do 

Tesouro Estadual para bancar o sistema, serdo iinprevistveis os constrangi-
mentos financeiros A implementaqdo do SUS. De um lado, porque a alocagdo 
de recursos do Tesouro exige a autorizardo do governador e a participacdo 
da Secretaria de Sadde no processo de barganha junto As outras secretarias 
do  estado. 0 financiamento estard, assim, dependendo de decis6es pol(ticas 
e das prioridades da agenda. De outro, as atuais caracterfsticas do perfil 
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I'abela I ____ 
Evolu-~fio do xi(miero de estabelecimentos de safide sem internaefio da 
Rede 1"fiblicat - Inforinantes do Sistema de Produgdo de Serviegos da 

Secretaria Estadual de Sa6de de Sfio Paulo - 1980/89 

UNIDADES INFORMANTES 
ANOS 

N EVOLUQAO 

1980 824 100 

1985 1.095 132,85 

1987 1.307 158,61 

1988 1.423 172,68 

1989 2.041 247,69 

FONTE: CIS - SCS 
Reprodazido de NEPP/UNICAMP. Sdo Paulo no Limiar do 
S6culo XXI. Rel. Final vol. 11, dez. 1990. 

Tabela 2 
Evolugfio do nfimero de consultas m6dicas produzidas ern programas 

bAsicos(*)-  na Rede P6blica. de Unidades BAsicas de Safide, incremento e 

concentra4;Ao da atividades na Populagfio para a Grande Sfio Paulo, 

interior e Estado, de Sfio Paulo - 1980/1989 

GRANDE SAO PAULO INTERIOR ESTADO DE SAO PAULO 

ANOS 
WDE % CONC. No DE % CONC. N* DE % CONC. 

CONSULTAS INCRFM. CHIHAB CONSULTAS INCREM. CmfliAB CONSULTAS INCRFM CHMAB 

1980 1.399.343 - 0.11 3.005.666 - 0.24 4.405.009 - 0,18 

1985 3.226.783 130.59 0.21 5.612.574 86.73 0.40 8.839.357 100.67 0.30 

1997 4.479.419 220.11 0.28 8.078.766 169.78 0.55 12,558.185 195.09 0.41 

1988 9.109.567 550.92 0.55 14.057.872 367.71 0.93 23.166.439 425.91 0.74 

1989 8.256.313 490.01 0.49 14.496.926 383.32 0.94 22,753.240 416.53 0.70 

FONTE: CIS/BOLETINS DE PRODUCAO 198Y 1989 
UTILIZADA PARA CALCULO DE CONCFNTRAqAO FORNECIDA PELA FSEAD. POPULAQAO 

EXCLUfDAS AS CONSULTAS POR ATESTADOS, LAUDOS E CARTEMAS 

Reproduzido de NEPP/UNICAMP. Sfio Paulo no Liniiar do S6culo KNI. 

Rel. Final vol. II, dez. 1990. 
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11nis WIYS c CRIS), olas tc,111 11tUado conio ineras institui(,6es burocniticas 
S  I o e 0 processo de CM CjL1--11(jL1Cr INII)OI deliberativo na gestao do nov niod lo. 
de-scentralivat'i- III !~d ., io forinaliza-se e passa a ocorrer unia nova ce t -aliza o na 
esfera estadual, a partir da articulacdo direta entre a Secretaria Estadual de 

Sadde/prefeitos municipais. De outra parte, a munjcipaliza!~do da sa6de, at6 

o inkio de 1991, processa-se atrav6s dos convPnios entre estado e municf-
pios, os quais constituem-se em mecanismos frAgeis de sustentacdo do siste-
nia pdblico de saxide, porque introduzem crit6-rios polfficos na negoclaqdo de 

recursos e podem resultar em maior grau de heterogerteidade dos servicos 

pre-stados. Por fim, cabe lembrar que ap6s a votagdo da Lei OrgAnica de 

Sadde (Lei 8142190), em dezembro de 1990, foraiii definidos formalmente os 
rneios que norteargo a execucdo da polftica de satide: conv6nios diretos dos 

municfpios com a esfera federal, fato que sem ddvida aponta para. a (re)cen-

traliza§7do da polftica. 

No plano organizacional e a&ninistrativo, os principais problemas en-

frentados pelo SUS no Estado de Sdo Paulo referexii-se ~. ause^ncia de con-
dig,5es materiais adequadas, que v5o desde a insufici&iicia quantitativa de re-

cursos. humanos at6 a falta. de assessoramento t6cuico do nfvel central. A16m 

disso, inexistem sistemas de gerenciamento regionais adequados e capacita-

dos para desenvolver esquenias de planejamento calcados nas diferentes rea-

lidades regionais. Essa tend&,ncia sugere entraves coniplicados A efetividade 
da polftica, pois seu desenho original sup6e a integraglo dos servigos locais 

de saLlde por estruturas regionais de gerenciamento, as quais, por sua vez, 

sdo integradas A unia. coordenacdo central com papel norniativo, para evitar a 
heterogeneidade de procedimentos e a superposicdo de ar,6es. 

Dessa forma, embora a implantaqdo gradual e fle-Ovel do sisterna descen-

tralizado tenha permitido,  o avanqo progressivo do processo atrav6s de um 

conjunto de intervenq6es (AIS, municipalizaq5o, ERSAS, SUDS, SUS) ao 
longo da d6cada, com forte impacto na progressiva universalizagdo da cober-
tura, s5o, ainda preedrias as formas de supervis5o e de avaliagdo do funcio-

namento do novo sistema. de sailde. 

H.2 — As perspectivas dos anos 90 

Este r5pido balanqo do processo de niunicipaliza~do da polftica de sadde 

no Estad-o de S5o Paulo aponta para tr6s tende^ncias principais. Primeiro, 

utm forte tendência A setorializaVao de polftica e vZo a sua. integra!~do ao 
n(vel territorial contemplando as particularidades, dos servigos e necessidades 

locais dentro de urn projeto articulado, seja do poritio de vista do desenvol-

viawnto urbano, seja ern relac.5o ~ gestdo integrada do conjunto de inter-
venq6cs regionalizadas na drea social. 

Ern segundo lugar, predomina. ainda um baixo gren de institucionaliza!~do 

do modelo assistencial como, por exemplo, o conve^nio como forma de repas-
se negociado, fator que exacerba os entraves enfrentados quanto A questdo 
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Tabela 3 
Evolui;5o da Produgfio Wdia Anual nos Programas B.4sicos por 

Unidade B.4sica de Safide na Rede P6blica informante do Sistema 

de Produ4;5o de Servilgos da Secretaria Estadual de Sadde 
de S5o Paulo  — 1980/1989  

Consultas 
N2 DE CONSULTAS M8DICAS/ANO 

UNIDADES MtDICAS/ANO m6dia/unidade 

1980 824 4.405.009 5.346 
1985 1.095 8.839.357 8.072 
1987 1.307 12.558.185 9.608 
1988 1.423 23.166.439 16.280 
1989 2.041 22.753.240 11.148 

FONTE: CIS/BOLETINS DE PRODUQkO 1980/1989 
Reproduzido de NEPPIUNICAMP. S5o Paulo no Limiar do S6culo XXI. 
Rel. Final vol. 11, dez. 1990. 

epidemiol6gico da. populagdo paulista indicam a necessidade de altrssin-tos  
investimentos no setor sadde, sobretudo em prograinas, de adulto, para capa-
citar o sisterna face ~s dernandas resultantes do envelhecimento da popu-
lagdo. Fato que tainb6m reforqa as perspectivas de crescirnento do gasto. 

No plano polftico-institucional, urn dos aspectos positivos  refere-se, cer-
tamente,, ao grau de complementariedade nas relag6es intergovernamentais, 
corn compete^ncias e atribuig6es distintas e integradas, no plano fortnal. En-
tretanto, na. prAtica, as estruturas descentralizadas — os SUDS regionais — n4-0 
t6rn sido capazes de atuar como instdncia polftica de coordenagdo dos servi-
qos, ao,  nfvel regional, pois as prefeituras municipais tendern a dorninar as 
corniss6es gestoras (locais e regionais) de sadde e a estabelecer canais pr6-

prios de comunicagdo corn a Secretaria Estadual de Sadde. Isso tem causado 
novas formas de coqpta!~~do na. articula!~do entre o setor pliblico e o privado, 
reproduzindo novos particularismos que contrariarn a concepgdo do rnode1o9 
e favorecern o fortalecimento de corporativismos locais em disputa por re-
cursos pdblicos e pelo monop6lio dos convenios. Urn exemplo disso 6- o boi-
cote do setor privado ao funcionamento do sisterna, utilizando-se, muitas ve-
zes, dos prefeitos corno porta-vozes de, seus interesses. 

Neste sentido, embora a descentralizaqdo da politica. de sadde tenha leva-
do A institui~5o de novas forrms de representagdo nos n1veis locais e regio- 

9  Por este modelo, cabe ao se(or ptiblico supervionar e fiscalizar o setor privado contratado 
(luerativo) ou conveniado (n5o lucrativo), dando prefer6ncia, sobretudo, A atuaOo do setorpdblico na presta~do de servi~os e, secundariarnente, ao conveniado. 
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t-istenla pwsa a deslocar-se do setor pdblico e do privado ndo-hicrativo em 

direci- ., to ao setor privado especializado e As prefeituras dc grande porte, in-

frodtiz-sc unia certa "inanipizaq-5o" na municipaliza~50 do sisterna (ibid, p. 

'i), com s6rios rebatimentos nas aq.6es de sadde coleti-va, totalmente depen-
dentes dos orcamentos estaduais e municipais, al6m das 6bvias dificuldades 
que deverdo ser enfrentadas pelos municfpios menores. A146m disso, a nova 
sisternAtica. de repasses praticamente elimina o papel do gaverno estadual 

como supervisor do sisterna ao nfvel regional, abalando assim a tentativa de 
integra(;5o coordenada e hierarquizada. dos servicos no espaco territorial e 
ferindo diretamente o princfpio de cooperacdo entre as tris esferas de poder 

enquanto base do federalismo. 

Por fim, do ponto, de vista da gestAo do sisterna, 6 possfvel que a insti-

tuigfio da representa(;5o paritAria nos Conselhos tenda a minimizar o pre-
domfnio do poder dos executivos locais na conduq5o da polftica. Entretanto, 
dado o baixo grau de organiza(;do da populacdo, a fragilidade dos partidos 
politicos, e o fortalecimento do setor m6dico privado local, provavelmente os 
processos decis6rios permanecerdo A merc8 das press&s corporativas e do 

clientelismo,  local, ambos fortemente manipulados p(~,-las prefeituras munici-

pais. 

De todo modo, as variag6es nas formas de descentraliza(~fio ao nfvel local 
deverdo ser fortemente condicionadas por fatores como Porte dos municfpios, 

sua estrutura s6cio-econ6mica e tradicdo de luta polffica. Mesmo que preva-
le(;a a tende^ncia ~L descentralizardo setorializada, deteryninadas condig6es lo-
cais ser5o decisivas para a concretiza(;do da descentralizagio da polftica de 
sadde, com diferentes graus de integracdo intersetorial na esfera local e de 

participa(;5.o na gestdo. 
Talvez, neste quadro, o Estado de Sdo Paulo apresente condig6es relati-

vamente mais favordveis ao processo de municipalizao-o. 

Primeiro, devido A forte tend&ncia em direcdo A industrializaq5o do inte-

rior e A perspectiva de desconcentragdo regional do's' beneffcios (e dos ma-
leffcios) do desenvolvimento. Mesmo sabendo que as desigualdades regio-
nais ainda pennanecerdo, os diagn6sticos jA disponfveis revelarn relativa me-

lhoria dos indicadores sociais nos anos 80, sobretudo, riio interior do estado. 
Em segundo lugar, indineras tentativas de descentratizagAo ve^m tendo lu-

gar, nos tiltimos anos. E possfvel dizer que ganha forga, no estado, a id&a de 

que ndo s6 a descentralizagdo 6 politicamente desqjAwl, mas que isso res-
ponde As demandas das sociedades locais e As formas como, clas t6m se orga-

nizado. 
Por fun, jd hA indfcios de que o processo de municipalizagAo da sadde no 

estado vem resultando em forte expansdo dos servigos c da cobertural 1, Para 

aldm de urna pluralidade de aq6es inovadoras desenvolvidas em vUrias cida- 

1) Pesquisa ern andaniento, desenvolvida pelo NEMUNICAM? eon 46 niunic(pios do E.Stado 
de Slo Paulo, mostra significativo aurnento da partici^do das prefeitUTaS municipais nas dreas so-

ciais. 
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dos recursos necess-Irios A continuidwle da polftica, al6m das difiCL11dades 
em imprimir As aq6es de sadde em car6ter inais preventivo do que curativo, 
tal como previa a concepcdo original do sistema. 

Por fim, as avaliaq6es existentes mostram. que ndo se avawou em relaVcw 
ci questjw da participKao. Mesmo nos casos onde foram institufdos novos 
niecanismos de gestdo, como as con-)jss6es interinstitucionais locais e re-
gionais de sadde, com ampla representatividade dos setores envolvidos na 
implementa~,do do prograina, efeitos "n5o previstos" no seu desenho original 
parecem indicar a emerge^ncia de novas formas de coopta~5o do setor priva-
do vinculado A produg5o de serviqos de atenq5o A sadde, ao nfvel local. 
A16m dissol  as corniss6es acabaram tendendo a exercer pap,,-'is meramente 
burocr6ticos enquanto foi se fortalecendo o poder dos prefeitos no sistema 
decis6rio. 

Ora,, as novas regulamentag6es da implementacdo do SUS (Resolu~do 258 
de 7/01/91 e norma operacional bAsica de 7/01/91, do Minist6rio da Sad-
de), pareceni sugerir novos entraves A efetiva descentraliza,~,5o da polftica de 
sadde e A consolidaq5o do novo modelo assistencial. 

Em primeiro lugar, ndo f6i implantado o rep-asse automdtico tal como 
previa a lei original, com base em crit6rios populacionais, perfil epide-
miol6gico, gasto proporcional em sadde dos estados e municfpios, capaci-
dade instalada,, desempenho t6enico-fmanceiro e previs5o do Plano 
QUinquenal. de Investimento. Segundo a regulamentagdo atual [(Viana,, 
1991)], as transfer6ncias 'I s5o feitas a partir de conv6nios diretos com os mu-
nicfpios prestadores privados de servicos, tendo como base crit6rios demogrd-

ficos e de produg5o (atos m6dicos). Neste sentido, al6m da manutengdo dos 
(..;cart6rios polfticos" e das fornias clientelistas de barganha, a nova sisten-A- 
tica mant6m a mesma indefinigdo em relagdo A continuidade do processo, tal 
como verificado anteriormente. 

Em segundo lugar, o pagamento A rede p6blica ambulatorial por pro-
duqAo gera uma s6rie de distorg6es desde a ause^ncia de recursos destinados 
a prograrnas especiais (AIDS, hansenfase, educa~,do em sadde, etc.) at6 a 
"falta de tradicAo do setor pdblico em contabilizar as a~Zes curativas e pre-
ventivas da mesma forma que o setor privado" [Viana (1991): p. 4). Neste 
sentido, as atuais perspectivas apontam para tendiMcias produtivistas no sis- 
tema e progressivo afastamento da 6nfase na assist6ncia integral A sadde se-
gundo a l6gica preventiva. 

Em terceiro lugar, as novas regularnentaq6es afetam dixetamente o proces-
so de descentiralizacdo e municipalizac,5o. Como a base de sustenta(;Ao do 

A Lei 8142190 define os seguintes pr6-requisitos para transfer8ncia de recursos a estados e 
Dlunicfpios: fornia~.!o dos conselhos de sadde; fundos de sadde e planos de sadde aprovados pelo con-
selho e referendado pelo executivo; relat6rio de gest5o local; Comiss5o de ela~oraqfio do piano re-
lat6rio de gest5o local; Comissio de elabora~go do piano de carreira, cargos e sa]Arios; a1.6m de ex- 
pandir o teto de carreira, cargos e saldrios; aMrn de expandir o teto mfnirno de repasse aos municipios 
para 70%. 
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des, seja do ponto de vista do conteddo dos programas, so 
* 
ja oin relagfio ao 

crescimento do gasto municipal nas Areas sociais e investimento no setor 
sadde, refletindo, provavelmente os impactos da reforma. tributfiria. 

Em conclusdo, caso, a descentralizagio venha a ser implementada no bojo 
de um projeto politico preocupado,  com a consolida(;do da democracia e rees-
truturagdo do papel do estado em relagdo As polfticas sociais, muito prova-
velmente os anos 90 serfio palco de mudancas inovadoras e plurais no fimbito 
das fon-nas de gestAo, com ganhos substantivos para a democratizardo da vi-
da politica local. Caso contrdrio, a municipaliza(;Ao via transfere^ncias nego-
ciadas tenderd a fortalecer os tAo conhecidos particularismos; e clientelismos 
caracterfsticos do sistema. polftico brasileiro, acentuando ainda mais o grau 
de desigualdade e heterogeneidade que tem marcado nossa estrutura social. 
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