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A OPS acaba de langar, em Ingles e espanhol, esta publicagao cientffica 

(n? 517). 

Os artigos que constam da referida publicagao sao de muito boa qualida- 

de. Antes de analis^-los gostaria de apresentar um esquema que, segundo 

meu ponto de vista, configura um|estudo do setor saude sob o prisma econo- 

mico. 

O conteudo de um livro de Economia da Saude poderia, genericamente, 

abranger os seguintes aspectos: 

1. Organizagao do setor - onde se discutiria como o setor saude se or- 

ganize e como utilize os insumos flsicos, humanos e financeiros. 

2. Produto gerado pelo setor - onde se discutiriam os problemas relati- 

ves & nao existencia de uma definigao positiva de produto do setor. Contaria, 

tamb^m, aspectos economicos relacionados a evolugao da morbidade e mor- 

talidade, formas (imperfeitas) de medir o produto do setor. 

3. Aspectos relatives k eficiencia de funcionamento do setor com a apli- 

cagao de instrumentos de an^lise custo-beneflcio e custo-eficiencia. 

4. Aspectos relatives k eficdicia do sistema - no que respeita ao atingi- 

mento de objetivos como a redugao da morbidade e mortalidade, com a utili- 

zagao de instrumentos como a ancilise custo-eficcicia. 

5. Aspectos relatives k equidade do sistema - entendendo-se por eqiii- 

dade a igualdade de oportunidade de acesso aos servigos de saude ao nfvel 

regional e de classe de renda. 

O aulor 6 Professor Titular da FEA/USP. 

EST. ECON., SAO PAULO, V. 19, N2 3, P. 555-557,1989 



RESENHA 

Dentre os estudos compreendidos no trabalho, tres se referem ^ area de 

organizagao e utilizagao de insumos: o de Tarcisio Castanedaj, o de William 

McGreevey e o de Andr^ Medici. 

O artigo de Tarcisio Castanedal ("El sistema de salud chileno: organiza- 

cidn, financiacidn y financiamiento") aborda a reorganizagao dol sistema de 

saude chileno e discute, ao nfvel macroeconomico, o financiamento dos servi- 

50s de saude e sua relagao com a distribuigao de renda e o sistema tributdrio. 

Tamb^m sobre a forma de organizagao do sistema 6 o artigo de William Mc- 

Greevey ("Los altos costos de la atencidn de salud en el Brasil"), o qual, al&n 

dos aspectos de custo, debate aspectos relatives a organizagao do sistema 

m&Jico-hospitalar e do INAMPS e aqueles relatives a escolha da tecnologia 

m^dica. 

O terceiro estudo pertinente a organizagao do sistema e o de Andre C6- 

sar Medici ("Financiamento| das pollticas de saude no Brasil"). Trata-se de con- 

tribuigao que preenche uma lacuna na literatura disponlvel porque detalha a 

contribuigao das v^rias fontes publicas e privadas para 0 financiamento estatal 

para a saude, incluindo-se 0 INAMPS. 

O livrol inclui dois interessantes artigos sobre a avaliagao da eficiencia 

das agoes de saude no Brasil. Philip Musgrove apresenta uma comparagao dos 

custos de erradicagao da polimielite no continente, com estimativas do numero 

de vftimas e dos custos de tratamento da enfermidade caso esta nao seja pre- 

venida ("Se justifica economicamente la erradicacidn de la polimielitis en las 

Americas?"). O artigo de Maria Alice Uga apresenta uma an^lise economica 

das estrategicas alternativas de vacinagao utilizadas em Pemambuco e no Pa- 

r^, em 1982 ("Analise econdmica das estratdgias de vacinagao adotadas no 

Brasil em 1982"). 

O terceiro bloco de artigos versa sobre aspectos de equidade. O artigo de 

Margarita P. Pavone ("Eficacia y eficiencia de la seguridad social en el ciclo 

econdmico: el caso peruano") mostrou que os servigos de saude naquele pafs 

nao funcionaram da maneira antidclica, como se esperava que funcionassem. 

Altes, este comportamento nao 6 especifico do Peru, pois recente trabalho de 

Musgrove demonstrou que este comportamento tambdm ocorreu em outros 

palses da America Latina (Mexico, Honduras, Equador, Brasil e Uruguai). O ar- 

tigo de Gertler, Locay e Sanderson analisa a demanda de servigos de saude 

nas dreas urbanas do Peru com 0 objetivo de estimar as provdveis conseqiien- 

cias de aumentar as quotas cobradas ao publico nos Minist^rios de Saude 

("Cuotas a los usuarios de los servicios de salud. Analisis de sus efectos po- 

tenciales en el Peru"). Aspectos de equidade sao tamb&n referidos no artigo 

de Castahedai citado anteriormente. 

Finalmente, 0 livro apresenta resumes de contribuigoes apresentadas du- 
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rante uma mesa redonda sobre o financiamento aos servigos de saude nos 

paises em desenvolvimento. 

Comparandose o conteudo do livro com o esquema que apresentei sobre 

so possfvel conteudo de um livro sobre Economia da Saude, verifica-se que a 

unica cirea nao coberta 6 a relativa aos aspectos economicos relacionados com 

a redugao das taxas de mortalldade e morbidade na America Latina. Portanto, 

trata-se de um livro que aborda, de maneira bastante completa, os temas rela- 

cionados com a Economia da Saude, enfocando com grande competencia te- 

mas bastante atuais, como o do ajuste do setor as consequencias da crise e 

do ajuste das economias da America Latina. Assim sendo, esta obra nao pode 

ficar fora da estante dos estudiosos dos problemas sociais na America Latina 

e, em especial, dos que se dedicam ao campo da Economia dos Recursos 

Humanos e da Economia da Saude. 

Est. econ., Sao Paulo, 19(3):555-557,1989 557 



Aos colaboradores da REE 

1. Natureza das colabora^oes 
A Revista Estudos Economicos aceita trabalhos de autores brasllelros e estran- 

geiros, na 6rea de Economia, desde que in^ditos. Poderao ser apresentados originals 
em ingl8s, francos e espanhoi, que serao traduzidos sob nossa responsabilidade. 

O Conselho Editorial da REE decidird sobre a publicagao, a partir da profundidade 
e pertin§ncia do trabalho. 

2. Apresentagao dos Originals 
Serao aceitos originals que nao uttrapassem a extensao de 50 iaudas ou folhas de 

papel oficio, numeradas, datilografadas de um unico lado, em espago duplo e em 
1.' via. Os originals deverao confer um resumo, em ingles e portugues. de 100 a 150 
palavras, titulo e nome do autor, seguidos da quaiificagao profissional do mesmo ou 
de outras mengoes feitas pelo autor £) obra. O uso de letras gregas em equagbes deve 
ser evitado, particularmente como expoentes, indices e subindices. Tamb&n devem 
ser evitados os sinais circunfiexo, barra, til e ponto sobre variaveis. 

3. ilustragoes 
Fabelas e graficos devem ser apresentados em papel branco, com as respectivas 

legendas datilografadas e fontes completas, acompanhadas da indicagao de sua loca- 
lizagao no texto. Caso nao haja essa indicagao, a REE decidira sobre a localizagao 
dos mesmos. 

4. Citagoes Bibliograficas 
A citagao bibliografica devera ser indicada, no corpo do texto, apenas pelo sobre 

nome do autor citado, em maiusculas, pelo ano da obra e numero da pagina citada, 
tudo entre parenteses. Ex: (SUVA, 1982, p. 5). As referencias completas das obras 
citadas deverao ser reunidas em lista no final do texto. Notas de rodap6 servirao 
exclusivamente para observagdes adicionais ao texto. 

5. Referencias Bibliograficas 
As referencias bibliograficas deverao ser reunidas no fim do texto, em ordem 

alfabetica, de acordo com a NB-66 da ABNT, observando-se o seguinte: no caso da 
citagao de livros, nessa ordem, deverao ser fornecidos os elementos — autor. titulo 
completo, n.0 da edigao, local, editora, ano da publicagao, numero de p^ginas, nome 
da sdrie ou coleg3o a que pertence e numero com o qua! consta na mesma; no caso 
de artigos de revistas — autor, titulo do artigo, numero do volume e das p^ginas do 
artigo, mes e ano da publicagao. S6 deverao ser Inclufdos os trabalhos que tenham 
sido utilizados para a preparag§o do artigo. 

6. Resenhas e Registros 
A REE publicar^ resenhas de livros, artigos e trabalhos. Estas deverao seguir as 

mesmas normas de apresentagao de originals e sua extensao deve ser de 5 a 10 Iaudas 
ou folhas de papel oficio. Caso n§o sejam aceitas pelo Conselho Editorial, as resenhas 
entregues podem ser requisitadas peios respectivos autores. A REE tamb^m registrar^ 
langamentos de quaisquer editoras, desde que Ihe seja enviado pelo menos 1 volume 
desses langamentos. 

7. Separatas 
As provas tipogr^ficas nao serao enviadas ao autor. O mesmo receber^ 5 exem 

plares de cada volume no qual seu artigo for publicado. al6m de 30 separatas 



SEJA ASSINANTE DA REE 

Voce recebera comodamente a Revista Estudos Economlcos em sua resi- 

dencia ou local de trabalho e estara acompanhando de perto o debate econo- 

mico da atualidade. 

Preencha esle cupom 

Desejo ASSINAR □ a REE ou RENOVAR □ minha assinalura por 1 ano (3 exerrv 

plares mais um numero especial ao prego de 35 BTN. 

Nome completo, ou Instiluigao (sem abreviar)    

Enderego para correspondencia   — 

CEP Cidade Eslado   

Junto com este pedldo eslou remelendo o cheque n? do Banco 

n? em favor da Fundagao Instituto de Pesquisas Economicas no 

valor de CR$   

MUDANQA DE ENDEREQO 

Se voce esla mudando seu enderego para remessa da REE comunique-nos 

o mais breve possivel. Envle-nos este cupom com os dados de seu antigo e 

novo enderego. 

NOME (sem abreviar)  

ANTIGO ENDEREQO  

Cx. Postal  CEP Cidade Eslado  

NOVO ENDEREQO  

Cx. Postal CEP Cidade .Estado  



Remeta este cupom, anexando cheque nominal em favor da 

FUNDAQAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, em 

envelope enderegado a FIRE - Departamento de Publicagoes 

Calxa Postal 11.474 - 05508 - Sao Paulo - SP 

Remeta este cupom a FIRE - Departamento de Publicagoes 

Caixa Postal 11.474 - 05508 - Sao Paulo - SP 
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