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A economia mundial estd em rece5sao 

— a mais profunda, a mals persistente e a 

mais ampla desde a decada de 30. Nos 

pafses industrializados sao parcos os sinais 

de recuperagefo, mas a maioria dos econo- 

mistas preve que as taxas de crescimento 

e os nfveis de atividade economica, duran- 

te o restante dos anos 80, continuarao 

substancialmente inferiores elqueles obser- 

vados nos anos 60. 

De acordo com o Estudo da Economia 

Mundial, datado de 1983(1), a recupera- 

gao est^ "atormentada por incertezas" e 

"as perspectivas para a maioria dos palses 

em desenvolvimento sao desanimadoras" 

Os autores pertencem ao UNICEF, N. Y. Tra- 
ducSo de William Wright. 

(*)As opinioes expresses neste artigo sao dos 
autores e nao necessariamente do UNICEF. 

Nota da reda^ao: Esta introdugao refere-se a 
edigao da World Development, 12 (3)! March 84. 

(1) United Nations, 1983 World Economic 
Survey (1983), p. 5 and 8. 

Todos os estudos a respeito da recessao 

mundial concentraram-se nos seus aspec- 

tos economicos. A an^lise tern focalizado 

a inflagao e as taxas de juros, dfvidas e 

balangos comerciais negatives, desemprego 

e rendas decrescentes. 

Poucos investigaram as consequencias 

humanas, e mesmo assim s6 superficial- 

mente(2). Nenhuma pesquisa internacio- 

(2) Entre os poucos deverao ser anotados: o 
Centro das Nagoes Unidas para o Desen- 
volvimento Social e Assuntos Humanit^- 
rios e Setor de Integragao e Bem-Estar, 
The Social Impact of Economic Reces- 
sion on Specific Population Groups du- 
ring the 1970s and early 1980s (1983, 
mimeo); e o Departamento das Nagoes 
Unidas de Assuntos Internacionais, Eco- 
n5micos e Sociais, 1982 Report on the 
World Social Situation (1982). The World 
Development Report 1980 do Banco 
Mundial deve tamb6m ser mencionado 
por seu enfoque util sobre "Pobreza e 
Desenvolvimento Humano", embora este 
tenha se ocupado essencialmente com 
questdes e polfticas de desenvolvimento 
humano em geral, nao especificamente 
com aqueles relacionados com 'a recessao. 
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nal analisou o impacto da recessao sobre a 

parcela mais vulner^vel da populapao 

mundial — as criangas. 

Portanto, a necessidade de identificar- 

se claramente a relagao entre as condigoes 

economicas mundiais e o bem-estar das 

criangas tern se tornado ainda mais urgen- 

te nestes ultimos anos. A atual miseria das 

criangas, em escala mundial, torna artifi- 

cial a restrigao da andlise das causas ao 

ambito nacional, em decorrencia da ampli- 

tude e duragao da recessao mundial e do 

retrocesso economico. 

Tipicamente, a relagao entre o bem-es- 

tar dessas criangas e as condigoes econo- 

micas mundiais nao tern recebido a aten- 

gao devida, mesmo daqueles profissionais 

(medicos, assistentes sociais, professores 

etc.) intimamente ligados a sobrevivencia 

e bem-estar dos menores. Muitas vezes, os 

problemas das criangas sao abordados sob 

prismas estreitos, que ignoram as causas 

mais profundas destas condigoes insatisfa- 

torias, que abordam sintomas e causas in- 

dividuais ao inves das sociais. Isto fre- 

quentemente dci origem a an^lises de pro- 

gramas e atitudes inadequadas. Mesmo 

quando se d^ enfase as causas sociais, se o 

faz tipicamente em termos de condigoes 

polfticas, economicas e sociais de ambito 

nacional e raramente internacional. Embo- 

ra esse desinteresse no piano internacional 

possa ser justificado em pafses industriali- 

zados, com seus m'veis maiores de renda, 

nao e justific^vel em pafses com recursos 

muito mais limitados e onde o impacto da 

recessao mundial sobre esses mesmos re- 

cursos pode ser propercionaImente muito 

maior. 

Urn estudo internacional que incorpore 

tal ancilise e importante como uma orien- 

tagao para a polftica a ser adotada. Crian- 

gas sao a geragao do future e a disposigao 

de recursos adequados para sua saude, ins- 

trugao e bem-estar 6 importante na deter- 

minagao do future de cada pafs. Ate que 

ponto esta disponibilidade de recursos 

adequados foi afetada pela recessao? S6 

raramente experiencias de pafses ou re- 

gioes diferentes foram comparadas, com a 

finalidade de medir o impacto da recessao 

ou para verificar de que maneira suas con- 

sequencias poderiam ser evitadas ou con- 

trabalanceadas atraves de medidas nacio- 

nais ou internacionais apropriadas. 

1. Antecedentes para este Estudo 

Foi esta falta de informagao e discus- 

sao do problema que fez com que o UNI- 

CEF em 1982 iniciasse um estudo a res- 

peito do impacto da recessao mundial so- 

bre as criangas. Os problemas e as dificul- 

dades metodologicos foram inicialmente 

explorados em uma pesquisa e, subseqiien- 

temente, em um ensaio preparado por Du- 

dley Seers e seus colegas do Instituto para 

Estudos em Desenvolvimento, da Universi- 

dade de Sussex, Inglaterra. Estes salientaram 

muitas das complexidades na determina- 

gao das associagoes entre mudangas eco- 

nomicas mundiais e os impactos sobre 

criangas em pafses especfficos. Tres asso- 

ciagoes de grande expressao foram -identi- 
ficadas como sendo capazes de dominar 

tais relacionamentos: 

(3) A equipe foi constitufda por Eduardo 
Bustelo, Andrea Cornia, Jim Himes, Ri- 
chard Jolly, Carlos Massad, Professor 
K.N. Raj, Professor H.W. Singer, Dr. 
Giorgio Solimano, Josehine Rajasageia, 
Maria Sarasola e Eileen O'Connor, ajuda- 
ram na datilografia, Salim Lone na edito- 
ragao, e Rachelle Hertenberg ambos co- 
mo assistentes de pesquisa e editoragao. 

— o impacto sobre rendas domiciliares, 

causado por mudangas em empre- 

gos, salcirios e pregos; 

— o impacto sobre rendas rurais, causa- 

do por mudangas na rentabilidade 

agrfcola e nos pregos ao consumi- 

dor; 
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TABELA 1 

ESTUDO EM VARIOS RAISES RELACIONANDO NIVEIS OE RENDA, 

DEPEND§NCIA DO COMERCIO E FINANQAS NO EXTERIOR E TAXAS 

DE MORTALIDADE INFANTIL 

Alta dependencia do com^rcio 

e f inanpas no exterior 

Altataxa de Baixa taxa de 

mortalidade mortalidade 

infantil infantil 

Baixa dependencia do comercio 

e f inanpas no exterior 

Alta taxa de Baixa taxa de 

mortalidade mortalidade 

infantil infantil 

Alta renda 

Renda m6dia Brasil 

Nigeria 

Baixa renda Zambia 

Tanzania 

Itcilia 

Chile 

Coreia do Sul 

Cuba 

Sri Lanka 

E.U.A. 

India 

— o impacto sobre gastos governamen- 

tais, especialmente em servipos so- 

ciais. 

A discussao a respeito da metodologia 

tambem evidenciou a grande dificuldade 

para diferenciar os efeitos da recessao eco- 

nomica mundial das influencias de outras 

mudanpas economicas que estavam ocor- 

rendo ao mesmo tempo. For este motive, 

decidiu-se fixar como piano do estudo "o 

impacto, sobre as crianpas, das princi- 

pais mudanpas economicas desde 1970, 

com enfase particular no pen'odo iniciado 

em 1978." 

Estimativas do RIB e da renda per capi- 

ta sao disponfveis rotineiramente para a 

maioria das economias mundiais. Entretan- 

to, devido a falta de uma compar^vel 

atenpao estatfstica para com as dimensoes 

humanas do desenvolvimento, existem ain- 

da grandes cireas do mundo para as quais 

nao existem informapoes confiaveis a res- 

peito dos nfveis de mortalidade, morbi- 

dez, nutripao e bem-estar infantis, e muito 

menos estatfsticas atualizadas a respeito 

de mudanpas nestes nfveis em anos recen- 

tes. 

Em consequencia, qualquer estudo do 

impacto de uma recessao mundial sobre as 

crianpas e compelido a abordar o assunto 

de uma maneira parcial e impressionista. 

A abordagem adotada pelo UNICEF foi 

encomendar estudos em alguns pafses, nu- 

ma tentativa de agregar os dados para 

obter um quadro de como a recessao afe- 

tou as crianpas em Vcirias cireas do mundo. 

Doze pafses foram selecionados, para 

fornecer uma ampla distribuipao geografi- 

ca e para representar diversas situapoes 

socio-economicas, levando em considera- 

pao para cada pafs sua renda per capita, 

sua dependencia comercial e financeira em 

relapao a economia mundial e sua taxa de 

mortalidade infantil. O fator final deter- 

minante foi a disponibilidade de dados. 

Os pafses escolhidos inclufram um me- 

nos desenvolvido (Tanzania), dois paf- 

ses com baixa renda, porem diferentes em 

outros aspectos (Sri Lanka, pequeno e de- 

pendente do comercio exterior, e India, 

muito grande e auto-suficiente, com um 

setor industrial de importancia); uma eco- 

nomia com uma renda media dependente da 

exportapaO/de minerios (Zambia), umexpor- 

tador de petroleo (Nigeria) e dois de 
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"ecx)nomia*recentemente industrializada" 
em melhores condipoes (Brasil e Cor6ia do 

Sul). Tres pafses da America Latina com 

rendas medias foram inclufdos, por dlspo- 

rem de dados recentes e confteveis, e com 

estrategias economicas altamente contras- 

tantes na ultima d6cada: Chile, com uma 

estrategia monetarista e de mercado livre; 

Costa Rica com sua polftica mais pragmci- 

tica e do tipo "welfare state" e Cuba, que 

segue o caminho do desenvoivimento so- 

cialista. Estudos sobre os Estados Unidos 

e Italia tambem foram encomendados pa- 

ra investigar as conseqiiencias da recessao 

sobre grandes pafses industrializados. 

Versdes resumidas de nove dos casos 

estudados (abrangendo 11 pafses) estao 

inclufdas nesta colegao. Urn estudo adicio- 

nal, feito por Mahar Mangahas, das Filipi- 

nas, utilizou evidencias provenientes de 

uma pesquisa baseada em suas percepgoes 

subjetivas das alteragoes nos padroes de 

vida entre 1981 e 1982. Apesar de apre- 

sentar novidades e de ser de interesse, este 

estudo nao apresentou evidencias compa- 

raveis aos outros e, portanto, nao foi in- 

clufdo nesta colegao. Urn relatorio, tipo 

quadro de fundo, a respeito do impacto 

das polfticas de ajustamento, tambem foi 

preparado por Kaluan Vaidya. 

Alem destes casos estudados, o levanta- 

mento utilizou diversos relatorios econo- 

micos de fonte internacional e tres ILO/ 

JASPA estudos das necessidades basicas 

na Africa: Tanzania: Necessidades Basicas 

em Perigo (1982),| (Tanzania: Basic Needs 

in Danger); Zambia: Necessidades Basicas 

em uma Economia sob Pressao (1981) 

(Zambia: Basic Needs in an Economy un- 

der Pressure); Nigeria: Prioridades Basicas 

(1981)! (Nigeria: First Things First). 

Os estudos de caso e a materia de 

fundo foram analisados por uma equipe 

do UNICEF em junho e julho de 1983 e 

utilizados na preparagSfo de um estudo 

consolidado, O Impacto da Recessao 

Mundial sobre as Crianpas, publicado co- 

mo a Segunda Parte do Relatbrio de 1984 

do UNICEF: A Situapao das Crianpas no 

Mundo. Este capftulo de introdupao e o 

artigo de Cornia, fornecendo um panora- 

ma do impacto, repetem, em boa parte, os 

assuntos tratados no estudo consolidado. 

Com estas duas excepoes, a materia aqui 

apresentada 6 original. 

2. O Impacto Diferenciado 

Conforme documentado no relatbrio e 

nos ''estudos de casos" a carga de reces- 

sao nao foi distribufda uniformemente 

nem mesmo entre os pafses em desenvoi- 

vimento. Vem aumentando a diferencia- 

pao entre as maneiras de reagir dos pafses, 

regioes e grupos sociais afetados. Aparen- 

temente a Africa tern sido a mais afetada, 

enquanto pafses no Este e Sudeste da 

Asia sobreviveram aos piores efeitos com 

menor dificuldade. Em escala consideravel 

esta diferenciapao resultou das estrategias 

escolhidas pelos pafses para enfrentar as 

crises, que, por sua vez, deter mi naram seu 

ajustamento aos setores sociais. Estes rea- 

justamentos variam, as vezes, substancial- 

mente, de um pafs para outro. Muitos 

pafses reduziram seus gastos nos servipos 

sociais; alguns concentraram seus parcos 

recursos numa cirea especffica de bem-es- 

tar social, ao custo, em parte, de outras 

areas, como aconteceu no Chile; e alguns, 

notavelmente a Coreia do Sul e Cuba, 

dentro do grupo de pafses estudados neste 

relatbrio, responderam com uma acelera- 

pao no desenvoivimento de programas de 

servipos sociais. 

Apesar disso, evidencias provenfentes 

de diversos lugares do mundo sugerem 

que, na maioria dos pafses, significativas 

parcelas da populapao infantil estao so- 

frendo, sendo uma das causas disto a re- 

cente recessao! economica. Por exemplo, 

dados provenientes das regioes mais pb- 

bres do norte da Zambia indicam uma 

redupao na "altura por idade" em todas 

as quatro categorias de idade; na America 

Latina, o numero de crianpas tratadas por 

ma nutripao na Costa Rica, dobrou entre 
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1981 e 1982; ao mesmo tempo, no Esta- 

do de Scfo Paulo, Brasil, h£ uma redugao 

no peso ao nascer, bem como um incre- 

ment© significative no numero de crianpas 

abandonadas por seus pais, por causa da 

pobreza. Mesmo nos Estados Unidos, as 

taxas de mortalidade infantil aumentaram 

em 35 cidades e, em alguns estados, em 

regioes mais castigadas pela recessao. 

Felizmente a gravidade deste quadro 

acima descrito, pelo menos ate a data de 

hoje, tern sido moderada por contmuas 

melhorias em algumas poucas areas de 

bem-estar infantil. Aparentemente o fndi- 

ce das matrfculas escolares continua su- 

bindo, enquanto os gastos por aluno e a 

qualidade da instrupao parecem estar em 

declfnio. Em alguns paises a taxa de aten- 

dimento em clfnicas e hospitals foi manti- 

da, e, ^s vezes, ampliada. Na maioria dos 

pafses de renda media que foram analisa- 

dos neste estudo, o declfnio da mortalida- 

de infantil, gradual e a longo prazo, con- 

forme express© em medias nacionais, apa- 

rentemente continua, pelo menos ate 

1982, apesar de usualmente a taxas redu- 

zidas. 

Esses pontos de esperanga nao podem 

ser exagerados, e de qualquer maneira, 

tern de ser ponderados por tres importan- 

tes considerapoes. A primelra delas 6 que 

existe uma falta de informapao, quase to- 

tal, a respeito das condipoes das crianpas 

nos pafses mais pobres, especialmente 

Africa. Com isso, passa a ser impossfvel 

documentar a ampla deteriorapao na situa- 

pao da nutripao e saude, e, possivelmente, 

no incremento da mortalidade infantil, 

que muitos relatorios verbais e evidencias 

fragmentadas sugerem. A segunda e que 

considercivel evidencia, examinada no 

artigo-resumo escrito por Cornia, de defa- 

sagens temporais entre o choque produzi- 

do pelos cortes financeiros e suas conse- 

quencias nos servipos para as crianpas e 

sua saude. Portanto, os piores resultados 

dessa recessao talvez nao ten ham sido sen- 

tidos. A terceira considerapao e que, en- 

quanto o nfvel de comprrensao a respeito 

da saude e o provimento de servipos bisi- 

cos sociais aumentaram, em alguns pafses, 

ate o ponto em que contratempos tempo- 

raries nao alteram os ganhos em termos 

de taxa de mortalidade infantil, o fim da 

recessao atual, por si s6, nao eliminarci os 

problemas estruturais perturbadores da 

economia mondial, como tamb6m das na- 

cionais, que contribuem para a pobreza 

das crianpas e humana em geral. A an^lise 

no artigo de Raj demonstra que as causas 

maiores, responsciveis pela recessao atual, 

tern profundas rafzes, muito mais profun- 

das do que a eficcicia de algumas medidas 

tomadas ate o presente momento. Em ou- 

tras palavras: para crianpas de famflias em- 

pobrecidas, o fim da recessao, por si so, 

nao ser^ suficiente. Mudanpas estruturais e 

novo impulse no desenvolvimento, a lon- 

go prazo, sao vita is. 

3. Reapoes Limitadas 

For que estas consequencias humanas 

da recesscfo receberam tao pouca enfase 

ate agora? Uma resposta parcial e que a 

evidencia internacional do impacto, por 

enquanto, e limitada — e que uma parte 

deste indfcio e um desenvolvimento do 

risco das crianpas morrerem e nao um 

aumento comprovado nas taxas de morta- 

lidade infantil. Uma segunda pista que po- 

derci ajudar a explicar o porque de as 

consequencias humanas na recessao terem 

sido tao pouco enfatizadas e sugerida por 

uma comparapao com a decada de 30. A 

existencia de sistemas de seguranpa e bem- 

estar social reduziram as consequencias 

humanas do desemprego e da recessao nos 

pafses industrializados (apesar da redupao 

nos gastos publicos e outras mudanpas na 

polftica comum). A populapao de um pafs 

desenvolvido tern sido protegida de muitas 

das consequencias pessoais e economicas 

de seu proprio desemprego e da recessao, 

e, por isso, e menos sensfvel aos impactos 

da recessao sobre pafses em desenvolvi- 

mento. 

Obviamente, na maioria dos pafses em 

desenvolvimento existem poucos arranjos 
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institucionais para proteger o povo contra 

as consequencias da recess&o e do desem- 

prego, para n§o falar da inflapao, redupao 

na renda, baixos pre<?os agrfcolas, redu- 

poes nos servipos governamentais e outras 
deficiencias. Assim, estas dificuldades eco- 

nomicas ocorrem mais vezes em pafses 

pobres do que em pafses industrializados. 

Essa diferenpa talvez seja significativa 

para explicar parte da falta de protesto e 

de resposta polfticos. Em pafses industria- 

lizados, a reapSo polftica diante do au- 

mento do desemprego tern sido abafada 

por estes sistemas de seguranpa social que 

servem para proteger as pessoas de algu- 

mas de suas consequencias. A reapao nos 

pafses em desenvolvimento 6 abafada por 

limitapoes as maneiras e canais de protes- 

to, como tamb^m por informapoes restri- 

tas a respeito das reapoes em cur so. O 

resultado internacional 6 que tern havido 

pouco protesto, para nao falar da apresen- 

tapao de provas concretas, a respeito do 

impact© humano da recessao. A resposta 

limitada as demandas a longo prazo para a 

reforma economica internacional (tais co- 

mo as apresentadas no Brandt Report), 

pode talvez abafar a resolupao e esforpo 

dos que querem dar publicidade a situa- 

pao e desenvolver uma apao corretiva, es- 

pecialmente no clima polftico atual. 

4. Prioridades para a Apao 

0 relatorio principal do UNICEF apon- 

ta prioridades para a apao, enfatizando as 

maneiras pelas quais o processo de reajus- 

tamento economico poder^ ser ampliado 

para evitar consequencias mais severas pa- 

ra as crianpas, e ao mesmo tempo, dar 

impact© els medidas de desenvolvimento a 

longo prazo, que, a custo relativamente 

baixo, podercfo mesmo melhorar a saude e 

o bem-estar das crianpas, apesar da reces- 

sao. 

Ambos os tipos de apao sao neces- 

sarios, e a experiencia em pafses sugere 

que quando ambos sao combinados os be- 

neffcios podem ser substanciais e altamen- 

te eficazes do ponto de vista monet^irio. 

Dentro dos pafses existem necessidades 

e oportunidades para uma multiplicidade 

de apoes em todos os nfveis: de pessoas e 

suas famflias, funcion^rios e diretores nos 

servipos publicos de saOde, escolas e ou- 

tros servipos comunitirios, junto a Ifderes 

governamentais e nao-governamentais, ao 

nfvel regional e ao nacional. 

Por6m, mudanpas Wsicas de polftica e 

estrat6gia nacional e internacional sSb vi- 

tais, porquanto as consequentes reapoes 

nacionais e internacionais a recessao, da 

maneira como vem sendo atualmente con- 

duzidas, estao detendo e muitas vezes pre- 

judicando as apoes tendentes d recupera- 

pao a baixo custo, principalmente entre as 

camadas inferiores da populapao. Os lares 

sao menos capacitados para resolver os 

problemas de suas prbprias crianpas, dado 

o declfnio nos salaries e emprego; a capa- 

cidade de reapao positiva por parte das 

clfnicas e escolas tern sido prejudicada pe- 

las redupoes nos seus orpamentos sem 

reestruturapao da polftica geral. Ate a 

produtividade, ao nfvel local, foi muitas 

vezes prejudicada, como subproduto da 

polftica nacional. Isso, apesar da evidencia 

ampla para a criapao e incremento, no 

mercado interno, de um numero maior de 

pequenos empregos, economia de capital, 

e baixa utilizapao de recursos financeiros 

necessaries ^s transapoes com o exterior - 

tendo como resultado a transmissao de 

tais restripoes para o piano internacional, 

que passa a absorver a recessao e o que 

atinge a todas as economias, mesipo as 

maiores e-mais auto-suficientes. 

5. Uma necessidade: Aproximapao 

mais Ampla ao Processo de 

Ajustamento 

A tendencia entre os governos, em face 

da recessao, de reduzir gastos ligados ao 

bem-estar da crianpa prov6m de muitas 

fontes, tanto domesticas quanto interna 

cionais. Por6m, a influencia internacional 

6 freqiientemente crucial, especialmente 
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quando conjugada as negociapoes com o 

FMI ou com empr^stimos internacionais. 

Esta influencia internacional pode ser sen- 

tida sob vcirias formas e graus de intensi- 

dade: como uma condiQao explfcita em 

um acordo, como o conselho tecnico de 

peritos internacionais ou atrav6s de sua 

sabedoria ortodoxa, transmitida em conta- 

tos informais, tais como seus cursos sobre 

estrategias de desenvolvimento a serem se- 

guidas. 

O ponto de partida para a mudanpa e a 

adopao de estratdgia mais abrangente para 

a promogao da polftica de ajustamento, 

em nfveis nacionais e internacionais. O 

problema nao e o ajustar, mas sim como 

ajustar. Na maioria dos pafses em desen- 

volvimento, as pressdes inflacion^rias e os 

aumentos de gastos militares t§m sido 

uma fonte importante de pressao para que 

se promova o ajustamento, por6m outros 

motives tern influenciado, especialmente o 

declfnio nas rendas de exportapao e a 

elevagao dos custos das importagoes. Na 

Africa o aperto ficou mais exacerbado pe- 

lo declfnio, a longo prazo, em muitas de 

suas economias, e, na America Latina, pe- 

los requisites do crescente servigo da df- 

vida. Qualquer que seja o caso especffico, 

gastos governamentais foram reduzidos e, 

pelos motives acima expostos, estas redu- 

gdes afetaram desproporcionalmente os se- 

tores sociais ligados as criangas. Algum 

tipo de ajustamento na redugao dos recur- 

sos provenientes do exterior e nos orga- 
mentos governamentais 6 inevitcivel para to 

dos os pafses, excluindo os maiores e mais 

ricos (onde o ajustamento, quando adota- 

do, muitas vezes reflete mais uma escolha 

domestica de polftica do que uma neces- 

sidade internacional). 

Uma estrategia mais ampla para o pro- 

cess© de ajustamento compreenderia cinco 

elementos: 

1. Em primeiro lugar, a admissao clara 

da importancia da manutengao de um 

nfvel mfnimo de nutrig^o, de renda do- 

mestica (em dinheiro ou especie) e servi- 

gos bcisicos para todas as faixas etcirias 

como medida destinada a proteger e man- 

ter a produtividade e bem-estar da popula- 

gao como um todo. 

2. Em segundo lugar, a criag^o ou manu- 

tengao de uma rede de servigos bcisicos e 

de apoio is criangas de mais tenra idade, 

a mais vulnerivel parcela da populagao, 

todavia a mais importante para o future 

de um pafs e, na maioria dos aspectos, 

uma das menos dispendiosas para prote- 

ger. 

3. Em terceiro lugar, reestruturagao seria 

no inteiror da "saude", instrugao e servi- 

gos sociais correlates, com o objetivo de 

obter o miximo retorno para os gastos 

efetuados, bem como uma eficiencia inter- 

na no provisionamento destes servigos. Es- 

ta reestruturagao deveria incluir uma revi- 

sao severa das maneiras de economizar 

suprimentos importados e utilizagao maior 

dos recursos locais nas ireas de saude, 

instrugao e outros servigos. Hi tambem 

necessidade de examinar as dimensoes, a 

longo prazo, do ajustamento, a fim de 

assegurar um modelo de reestruturagao 

economica capaz de sustentar esses servi- 

gos utilizando recursos domisticos. 

4. Em quarto lugar, a necessidade de 

maior confianga na agio comunitiria, que 

utillza em maior escala recursos locais e 

de baixo custo e, em menor escala, supri- 

mentos importados e de alto custo. Uma 

vez dito isto, precaugoes deverio ser to- 

madas para evitar a utilizagao demasiada 

dos beneffcios da agio comunitiria. Se as 

comunidades pobres forem obrigadas a 

contar apenas com seus prbprios recursos 

para fornecimento dos servigos, ao mesmo 

tempo em que comunidades mais ricas 

recebem subsfdios, nao haveri resposta 

entusiastica. Em contraste, a combinagao 

de agio comunitiria com recursos gover- 

namentais comprovadamente tern sido al- 

tamente produtiva, assim como o uso da 

produgio do setor informal. 
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5. Finalmente, maior preocupagao com a 

distribuip^o da renda, e nao manor — es- 

pecialmente na partilha das obrigapdes pa- 

ra o ajuste economico e cortes de verbas. 

Os argumentos qua defendem isso sao for- 

tes e seguem os princfpios elementares da 

economia voltada para o bem-estar social. 

Estes sao reforpados pelos argumentos de 

redupao do intercambio com o exterior e 

aumento da taxa de emprego, uma vez 

que ambos em geral favoreceriam maior 

participapefo no ajustamento. 

Estes cinco pontos poderiam acrescen- 

tar para um interesse mais consciente com 
as dimensoes de longo prazo dos ajustes e 

ajudariam para criar um modelo de rees- 

truturapao capaz de sustentar os servipos 

descritos acima utilizando recursos domes- 

ticos a medio prazo. 

6. Saude e Sobrevivencia da 

Crianpa 

Como exemplo especffico da aborda- 

gem descrita acima, o UNICEF esta pro- 

movendo um conjunto de apoes altamente 

eficazes, porem de baixo custo, na area da 

assistencia maternal e infantil. A evidencia 

sugere que estas apoes trazem substancial 

incremento a sobrevivencia e desenvolvi- 

mento das crianpas e bebes, apesar da 

recessao. Incluem apoes dentro e alem do 

setor de saude, para atacar as causas princi- 

pais da mortalidade infantil, que sao: 

1. Terapia oral de reidratapao — um me- 

todo simples e economico de evitar a desi- 

dratap^o causada por infecpoes diarreicas 

que, com um numero de pequenas vi'ti- 

mas, estimado em cinco milhoes por ano, 

e a maior causa da mortalidade infantil no 

mundo moderno. 

2. Expansao imunologica — utilizando 

vacinas recem-melhoradas na prevenpao 

das seis maiores doenpas infecciosas das 

crianpas: rub6ola, tetano, coqueluche, dif- 

teria, poliomielite e tuberculose, que ma- 

tam, de acordo com as estimativas, outros 

tantos cinco milhoes de crianpas por ano. 

e alejam em igual proporpao. 

3. A promopao de hcibitos de amamenta- 

pao e melhorias nos h^bitos de desama- 

mentar. 

4. Controle de crescimento — a utiliza- 

pao de grcificos de controle de crescimen- 

to das crianpas como parte de sistemas 

comunitcirios, destinados ^ promopao de 

melhores padroes de saude e nutripao, 

atrav£s da pesagem regular das crianpas, 

com a disponibilidade de aconselhamento 

e apoio terapeutico para as crianpas que 

nao tenham progress© satisfatdrio. 

Obviamente esta listagem de apoes nao 

e necess^ria em cada pafs ou comunidade. 

As causas bcisicas da mortalidade e morbi- 

dez precisam de identificapao e ataque. 

Nem devemos imaginar que cada causa 

pode ser isolada separadamente. A morta- 

lidade infantil, em pafses em desenvolvi- 

mento, 6 o resultado de uma interapao 

entre nutripao fraca e infecpao por doen- 

pas, nas quais causas multiplas estao en- 

volvidas, muitas vezes atraves de largo pe- 

rfodo de tempo. Uma vez que as apoes, 

no context© dos cuidados primaries de 

saude, seriam tambem sinergicas, estas ata- 

cariam as principals causas interativas da 

mortalidade infantil. Assim, estima-se que 

exista a possibilidade de reduzir a mortali- 

dade infantil de um terpo a meio por 

cento, nos pafses em desenvolvimento, em 

um pen'odo de aproximadamente dez 

a nos. 

0 argument© economico e que-apoes 

prioritcirias somente sao monetariamente 

viciveis quando o custo da implantapao das 

mesmas dentro de um Programa Bcisico de 

Saude nao 6 grande, quando comparado 

aos orpamentos destinados a saude na 

maioria dos pafses. E necesscirio apoio vi- 

tal em termos de informapao e motivapao 

— porem isto nao precisa ser dispendioso 

se puder ser utilizada a capacidade exis- 

tente no r^dio e na televisao dirigida nesta 

direpao e se as organizapoes governamen- 

tais e nao-governamentais (igrejas, organi- 
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zapoes de jovens, associapoes femininas, 

partidos polfticos e sistemas escolares) 

tamb^m participarem. 

Portanto, apesar da recessao, tais apoes 

sao viciveis, bastando que o reajustamento 

e a reestruturapao, em resposta as neces- 

sidades resultantes da recess«fo, ten ham as 

segurados os recursos monet^rios para a 

implantapao da referida apao# sendo os 

mesmos mantidos ou providenciados. 
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