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CONSEQUElmlAS SOCIAlS DO PROCESSO DE URBANlZAQAO 
PARA A CRlANQA 

lNTRODUQKo 

Ao estudar ~ste 'tel;!a, foca1izamos a si tuagao no Brasil, sa1ientan
do aspectos especiais observados na cidade de Sao Paulo. 

Para me1hor situar os 1eitores de outros contine~tes apresentamos, 
pre1iminarmente, uma breve informagao sObre 0 Pa~s e alguns dados 
sObre a Cidade. 

Com um territorio de mais de oito mi1hoes e meio de qui10metros 
quadrados, 0 Brasil abrange 50% da area da America do Su1, situan
do-se sua maior parte na zona tropical, com c~rca de 8.000 km. de 
costa no Oceano At1ant~co. Uma selva inexp10rada, inUmeras serras 
e extensa rede hidrografica cOl1vergindo na regiao su1 para 0 inte
rior do Pais, criam serias dificu1dades as comunicagoes. Ha gran
des regioes praticamente inabitadas. 

r' 
"_J Obteve sua independ~l1cia 

quia, derrubada em 1889, 
rativa presidencia1ista, 

em 1822, constituindq-se entao uma monar
com 0 adVento da Republica, de tipo fede
hoje, com 22 Estados e 4 Territorios Fed~ 

rais. 

Na sua formagao etnica aparece 0 portugu~s - 0 co10nizador - (Uni
co pais da America Latina co10nizado ~e10s portugu~ses), 0 negro, 
vindo da Africa, como escravo, no per~odo colonial e monarquico, e 
o nativo tambem dominado pe10 branco. 

A popu1agao do Pais apresenta atua1mente, a seguinte distribuigao 
quanta a cOr (1): 

Brancos - 61,66% 
Pardos 26,54% (inc1uindo tOdas as gamas de mestigagem) 
Pretos - 10,96% 
Amare10s 0,63%; e 
Nao declo - 0,21% 

(~)Na prime ira metade do secu10 passado, recebeu os primeiros contin
gentes de imigrantes, de origem europeia, aumentados no final do 
secu10; nas primeiras decadas d~ste, a imigragao foi aberta ao 
Oriente Medio e Japao. 

Sua popu1agao a1cangou ela 1960 a 70.799.352 (2), 0 que representa 
c~rca de 40% sObre '0 total da America do Su1 e 30% sObre a America 
Latina. Apresenta densidade media de 8 habitantes por km2, baixan 
do a menos de um na regiao norte, o que caracteriza 0 Pais como de 
popu1ag~0 extremamente ra~efeita. Alguns Est~dos a1cangam 80 e p~ 
quenas areas como a zona umida no Nordeste ate 105. Do total da 
popu1agao, 54% e radicada na area rural e a maior concentragao ve
rifica-se no p1ana1to proximo ao 1itora1 no su1 do Pais, (3). 

o Brasil situa-se entre os paises em fase de explosao demografica, 
com um indice de crescir;ento de 3,1% ao ano. 0 nUmero de habi tan
tes na zona urbana aumenta duas v~zes mais rapidamente que 0 con
junto. Sua popu1agaocaracteriza-se como jovem, pois que, em_1950 
52,1% situava-se entre menos de 1 e 19 anos de idade, proporgao 
que deve ter sido mantida ate hoje. 
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Fala-se um Unico idioma, 0 portugu~s, e a maioria professa a reli
giao catolica, fatOres culturais que, entre outros, concorrem para 
a unidade da Nagao. 0 sentimento de nacionalidade, despertado des
ae os temposcoloniais, evolui pouco a pouco para uma consci~ncia 
pacionalista. 
; 

De urn ponto de vista econOmico-social, apresenta tr~s regioes intei 
tamente distintas: Norte e Centro-Oeste, praticamente estagnada, on 
de a populagao rural atinge ate 83% sObre 0 total que e de 5.600.000 
o Nordeste com c~rca de 20_milhoes de habitantes, subdesenvolvido, 
classificado entre as regioes do mundo de mais baixo nivel de Vida, 
Ja desperto, no entanto, para sua realidade, e deslachando progra
mas regionais de desenvolvimento; 0 Leste e Sul, com uma populagao 
de quase 45 milhoes em franco processo de industrializagao onde se 
concentra 95,2% da energia eletrica do Pais (4) e onde a populagao 
urbana alcanga ate 62% sObre 0 total, com uma renda "per capita" 3 
v~zes maior que a do Nordeste. 

As dimensoes continentais do PalS, a explosao demografica, as difi
('j\uldades de comunicagoes, a estrutura agraria arcaica, bem como as, 
-e'struturas poll tico-administrati vas obsoletas e a inexistencia, ate 

bem pouco tempo, de qualquer planejamento, vElm provo cando distor
goes no processo de desenvol vimento, entre as quais', serios desequi 
llbrios entre as regioes Sul e Norte do Pals. -

A cidade de Sao jJaul0,t capital' do Estado de Sao Paulo, ao sul, ja 
ultra~assou os 4 milhoes de habitantes. E 0 maior centro industrial 
do Pa~s ao .J\esmo tempo que 0 Estado se coloca em primeiro lugar n. 
cpnjunto da produgao agropecuaria, inclusive 0 cafe. Acusa 0 mais 
baixo lndice de mortalidade infantil, 65, provavelmente 0 mais alto 
de alfabetizagao. A cidade de Sao Paulo possui tr~s Universidades. 

I - 0 DeseBY2Jyim~n~0 SOCial nao Acompanha 0 Ritmo do 
Desenvolvimento EconOmico 

Nao obstante a independ~ncia politica, alcangada ha quase urn secu-
10 e meio, a economia brasileira manteve aproximadamente ate 1930, 

, '~racterlsticas de urna economia colonial - exportagao de materias 
":t>l:-imas e produtos de monocul turas. 

, , 
De uns 30 anos para ca, 0 Pa~s entrou em urn processo de profundas 
t:tan~formagoes economico-sociais, acelerado consideravelmente nes-
t~s ultimos dez ou quinze anos. . 

A'industrializagao que ja se vinha processando lentamente, no sul, 
tomou incremento depois das duas guerras mundiais, acentuando-se 
nestas ultimas decadas. Em consequ~ncia, intensificou-se 0 proces
sq de urbanizagao. 

Cencretizaram-se as primeiras reivindicagoes das crasses trabalha
dqras num'corpo de l~gislagao,que inc lui a previdenci~ social, ga
re,ntias quanto a salario, horario de trabalho, protegao ao trabalho 
da mulher e do. menor. 

Estruturou-se a prime ira Univ~I'sidade no Pais, embora ja existissem 
cursos superiores isolados, ha mais de 150 anos. Estendeu-se 0 vo
to a Mulher. 

I 
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!'Os tr~s dec~nios que vao de 1930 a 1960, mui to prov8.ve1mente, pas
~ario 1 Hist6ria do Brasil como etapa decisiva da desagregaQio d~ 
$cDnDmia cDIDnia1 e da luta pe1a conquista de novos caminhos de 
acesso aD desenvolvimento econOmicol! (5). 

~~stes_ultimOSquinze anos 0 Pais paSSDU para,urn estagio de franca 
expansao industrial, marcada por um elevac10 rJ.tmD de crescimentD 
"tendo. 0. PrDdutD InternD Bruto, entre 1947 e 1961, eVDluidD a taxa 
1i\nual de 5,8%, equivalente, ,em termDs de "per capita" a 3% aD anD, 
~adDs sem semelhantes na America Latina e superiDres aDS previstDs 
~emD minimDs ua Carta de Punta del Este. No. periDdD de 1950/61, a 
taxa de'crescimentD fDi superiDr adDs paises que cDnstituem 0. Mer
(JadD CDmurn EurDpeu, reve1andD-se menDr em termos de "per capita", 
apenas pDrque nossa pDpulagae cresce mais rapidamente.que a daque
les paises. Na fase mais recente, hDuve nitida aceleragao no cres-
4imento da eCDnomia.nacional, el~vandD-se a taxa anual, do periDdo 
1957/61 para 7% cDntra 5,2% de media nDS quinqueniDs imediatamente 
linteriores (6). 

! 

(\,0 CDnsumD glDbal "per capita" eVDluiu a mesma taxa verificada em re 
'-],agaD aD produto, mas ter~a benefi£iadD a parcela do. povD,mais ca-

renciadD? Os dadDs estatJ.sticos nae respendem, mas atraves a ~bser 
vagiD das_cDndigoes de vida em varias regioes do pais pode-se afir= 
mar que. naD. 

o crescimentD econOmico prDceSSDu-se ainda comprDmetidD com as es
truturas anteriDres, SDb 0 impulse quase exclusivD do. investimento 
de capitais privados nacionais e estrangeiros e pelD estimulo do. 
mercado externo. 

Houve, na prime ira parte desse periodo~ a interfer~ncia de alguns 
6rgaDs oficiais, criando dificuldades a importacao, 0. que 'resultou 
emfavorecimento da industria nacionc:.l, mas nao -nos setores basi
CDS. Essas mesmas indus trias centinuaram dependentes de materia 
prima e equipamentosimportados, nae obstante, ja terem sidD 1an
Qadas, nessa epoca, as primeiras industrias de base no Brasil, as 
quais recentemente assurniram papel relevante. Produziram-se, en-

" tao., serios desequilibrios regionais, setoriais e monetarios. 
' .. 

,,;", 

'-'Somente a partir de 1948, cDncretizaram-se as primeiras preDcupa
goes de GDverno Federal com e planejamentD, na elaboragao do. PLANO 
S,ALTE (saude, alimentagao, transportes, energia) e 0. Plano de Metas, 
em 1956, ambos restritos a objetivos parciais. 

Em 1963, foi adotado pelo Governo Federal 0 primeirD Plano. NaciDnal 
de DesenVDlvimentD ECDnOmicD e Social, destacandD-se entre suas me-
.~as: manter 0. ritmD de crescimentD da eCDnDmia DbservadD nDS ulti

n).DS anDS e aD mesmD tempo. diminuir a taxa de infla9aD. 

Q EstadD de SaO. PaulQ adotDu e executDu, CDm grande eXitD, 0. seu 
primeirD Plano. de Agaq no. periDdD 1959-1963, concentrando seus re
cursos financeirDS na infra estruturas, instalagoes e equipamentos. 

Atualmente, varios outros Estados no Pais ja adotaram ou estiD em 
fase de elaboragao dDS seus respectivos planejamentDs. 

Os indices que pDdem revelar 0 grau do. desenvolvimento social siD 
menDS precisDs que aqueles referentes aD desenvDlvimentD eCDnOmieD, 
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mas permitem uma estimativa, fundada na realidade, de que 0 r!tmo 
daquele nao vem acompanhando 0 r{tmo d~stG no Brasil. 

Analfabetisrao :.. Pelo recenseamento de 1950, 48,35% de brasileiros 
~e 10 anos e mais sabia ler e escrever. Essa a media aritmetica no 
Pais, sendo que nas C~pitais dos Estados do SuI a prot!entagem ge al 
fabetizados atinge ate 87% e, no Nordeste, a de analfabetos ate 70% 
~te fins de 1962, apenas 52% das criangas de 7 a 14 anos tinham . . , . 
~cesso ao curso pr~mar~o. , 
Nesta ultima de!aga! houve progresso a~reciavel na extensao da_ri
de do ensino pr~mar~o em quase tado Pa~s. Acompanhar a explosao 
demografica, todavia, e tarefa ingente. Calcula-se ainda em 20 mi-
1hoes 0 numero de brasileiros ana1fabetos com mais de 14 anos. 

~sse um dos graves problemas do Pais, pois dentro de 10 
por fOrga do desenvolvimento nacional 0 ana1fabetismo 

l'Constitui 
:it 20 anos~ 
~quiva1era a uma condenagao fatal a marginalidade e a depend~ncian 

I')P) . 
Ensino secundario e Suverior - Um esfOrgo de democratizagao do en
sino medio e superior e evidente nestes ultimos 20 anos. No perio 
do de 1940 a 1954, 0 nUmero de estudantes do curso secundario pas= 
sou de 170 mil a 575 mil, enquanto que 0 dos cursos universitarios 
triplicou. 0 Brasil possui hoje 33 Universidades perfazendo urn t.
tal de 400 faculdades (8). 

No entanto, ~sses dois graus de ensino, com sua longa tradigao de 
conferir principalmente cultura geral e levar a aquisigao de um ti
tulo de doutor, ainda nao estao correspondendo as exig~ncias da im
~lantagao da tecnologia no sistema econOmico do Pais. 
1 I.' , . , • . o ~nf~mo numero de cursos tecn~cos de grau med~o e a ba~xa taxa de 
diplomados em cursos superiores, que e no momento de 4,5 por 10 mil 
habitantes, quando na Argentina e de 46 enos Estados Unidos 145 
(9) revelam urna situagao muito desfavoravel. , 

,-,0 indice de es.olaridade no Brasil e muito baixo e preocupa nao so
'_)mente as autoridades educacionais como tambem aquellls vinculados 

ao setor economico. 

o problema nao e apenas a baixa porcentagem dos que t~m acesso a 
escola, mas tambem a pequena proporgao dos que terminam 0 curso 
iniciado e daqueles que seguem e nivel imediatamente superior. 

Condigoes Sanitarias 
o {ndice de localidades no Pais servidas por r~de de agua e esgOto, 
d.is requisitos basicos para a saude, e muito significativo para de 
monstrar 0 baixo nivel das condigoes sanitarias (10). 

Serv~gos Publicos % Municipios servidos %Demicilios ser-
vidos 

Abastecimento de a/l:ua 47.49% 18.0 % 
I Esgetos sanitarios ! 3316l~ I 14!48~ 
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SAl1DE 
1 

A espectativa de vida no Brasil e baixa, pois sua media e de 43,7, 
~endo que em certas zonas do Nordeste reduz-se a 38,8 e no suI a1-
can9a ate 54. A mortalidade infantil no Brasil apresenta 0 eleva
do 1ndiee de 107, superado apenas pelo Chile na America do SuI, com 
+32 (11). Os dados estatisticos referentes a mortalidade geral e 
~nfantil ~a Am~ri?a Latina, sao consigerados falhos, p~r autorida
des em Saude pub11ca, mas podemos tema-10s como aProximativos. 

Ainda nesse setor sao flagrantes os desniveis entre as varias re
gioes do Pais. Em cidades do SuI, como Sao Paulo, alem de notar
se indice mais baixo, 0 decrescimo e continuo, 0 que nem sempre 
qcorre nas outras zonas. ~ , 

Capitais 
Teresina 

lrIORTALIDADE nr'ANTIL (COEFICIENTE pIIOOO NASCIDOS 
VIVOS), NAS CAPITAIS DE 8 ESTADOS BRASILEIROS, NO 

PERioDO DE 19,6 a 1960 (12). 

1956 1957 1958 1959 1960 
302,9 261.7 417,6 452,2 298.9 -

Forta1eza 278,5 269.3 - 197..1 8 -
Natal 371,7 - 489,8 427,9 426,8 363.4 
Recife 213.6 261.1 276.1 - -
Niteroi 95.6 103.3 86.4 84.1 -

1 
, 

I 
i 

Guanabara 120.5 107.5 105 .... 0 94,4 '~~'0-1 Sao Paulo 8f 4 75.5 70.2 65.4 -~ 
'B. Horizonte 104,6 92_,1 95.8 ~6.1 ---
Recursos Medicos - No Brasil, e de 4 a media de medicos por 10 mil 
habitantes, indice inferior a 4 paises e superior aos outros 5 da 
America do SuI. Constitulria no entanto um coeficiente razoave1, 

_--nao fOra a'sua distribuigao desigual pe10 territorio brasileiro, 
'-.Jileis, as cidades de mais de 50 mil habitantes ;:it~m 14 para 10 mil 

habitantes, enquante que 0 restante da populagao e servido na pro
porgao de 1,6 para 10 mil pessoas. Dentreos municipios brasilei
ros, 23% nao contam cern medicos (13). 0 Brasil possui 34 1eitos 
hospita1ares por 10 mil habitantes, 0 que e coloca quase na meta
de do caminho do ideal estabe1ecido pelos tecnicos, ou seja, 75. 

Sistema Previdenciarie - Recentemente reorganizado pela Lei Orgd
nica da Previd~ncia c,'Jbre 0 auxi1io enfermidade, maternidade, ve-
1hice, pensao aos dependentes, dentro de urn plano satisfatlrio. 
Nao abrange, contudo, 0 trabalhador rural, classe ma~oritaria, e 
mesmo os centros urbanos menores e mais distantes praticamente, nao 
t~m acesso aos seus beneficios. 

Habitacao - 0 Brasil, como todos os paises da America Latina ac£ 
sa elevad0 indice de "deficit" habitacional, constituindo-se 6ste 
urn dos mais a~udos problemas dos grandes centr~s urbanos, meta dos 
fluxos migratorios. , 

No confronto com os outros paises americanos, 0 Brasil situa-se 
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quanta as SUBS condigoes socio-econ(lmicas da media para cima. 

Valendo-se de urn estudo do tipologia socio econOmica dos pa1ses la
tino-americanos, elabol'ado :pelos padres Vekemans S.J. e Segundo S. 
J. (14), 0 Prof. R. Mascarenh:.ts apresenta urn quadro de classifiO~ 
dos pa1ses latino americanos, segundo urn conjunto de 11 1ndices de 
natureza demografica, econor,lica e cultural (15). 

Estao distri buidos em s eis grupos, sendo 0 de NQ. I aqu1l1e que apre
senta condigo~s inferiores. 0 Brasil coloca-se no Grupo IV, junta
inente com 0 ~.[exico L sendo que 11 si tuam-se nos Grupos abaixo. En
tre es 7 em situagao superior encontram-se Panama, Costa Rica, Ve
~ezuela, e Cuba no Grupo V e no Grupo VI, Chile, Uruguai e Argen
tina. 

Concluindo, 0 Brasil coloca-se, atualmente, como pais da Ameriea 
do SuI que apresc,ta 0 maior :Lndice de aumento de produgao. Acu
sa a mesma taxa de aumento do consumo global, distribuido !lste, no 
f)ntanto, de maneira desigual. Verifica-se ainda que e desfavoravel 

.. ·.0 balango dos servigos de natureza social para 0 seu povo. 
) 

Vale citar a palavra de urn proeminente economista: "A primeira des~ 
sas questoes diz respeito ao desmesurado custo social do desenvolvi 
mento de que tanto nos orgulhamos L 'ocorrido nos 15.1 timos decllnios, '0 
qual em nada modificiou as condigoes de vida de trlls quartas partes 
da populagao do pais. Sua caracteristica prinCipal tem sido urna 
crescente concentragao social e geografica da rendall (16). 

Essa defazagem entre os dois setores acarreta Eontos de estrangula
mento no desenvolvim~nto eco;:lomico e cria tensoes cada vez m.ais ge
neralizadas, responsaveis em boa parte por frequentes crises poli
ticas internas. 

I 
As massas se encontram em franco processo de conscientizagao, isto I 

\ 
e, ja come£am a fo~mular um ju1zo cri tieo sObre suas condJ.goes de ' 
Yida e a nao aceita-Ias passivamente, como dantes, em face'do pro- I 

Igresso social usufruido por uma minoria. 
~ -
:,E yerdade que nao se alcan9a progresso econOmico sem grandes auste
\ridades, sem exigir sacrifJ.cios tambem das camada3 mais desprovidas 
ide recursos. Existe, no entanto, urn limite, alem do qual seria a
'\tentar-se contra a essencial dignidade humana e nem 0 povo 0 supor
;taria, mesmo moti vado para as grandeza,s do futuro. , , 
~e a industrializagao go pa1s exige investimento em equi~amento te£ 
rlico, nao menos necessario se faz !lsse investimEmto tambel.l no fator 
'~umano, pOis que uma populagao subnutrida, enfermiga e nao qualifi
lcada reduz de mui to a produtividade de qualquer empree,nd:i.mentQ. 

~
'6 famoso c1crulo ,da causagao acumulativa, lie pobre porql.le· e doente, 
Ie doente porque. ,;.obre ll , pode ser rompido mediante um planejamen
Ito fundado na realidade global economico social e corajoso ao mes-
Imo tempo. . 

I..: 

'[Nao se tr.a:t~CLe_uma oJ~gao' entr~Ld.e,s.envo'lv-imento-econ~tm,:i&Q"e,_d.es,en= 
!vo 1,1l.illLeni;Q __ ~()9j.a,l,_ JLe,m,mesmo':::-de,pX:i,o,r,idade S"e}IL.~~S a bs 0 lu to s L 
!mas de adotar-se ... no.,planejamento .. gl.o.baL urn eri terio . dE31nt-e'gragao 
! entre ambos. ., " '" --~ -

------------



"n, 

o 
n 
D 

01 

0, 
. I' 
,~, I LJ

1 

1

0 
i 

1

0 
I'D 

in, 
. 

" 

o 

in 
ILl 

,,' e 

• 

- 7 -

II - Processo de Urbanizagao e Migra90es Internas 
Principais Causas e Conseque~ncias 

o Brasil, nesta decada, transforma-se em nagao de populagao prepon
derantemente urbana (17). 

RECENSEAMENTOS 
_., 

PGPulagao Rural 1940 __ 1950 1960 .t'i5,vl§~8 m~m,ma 

68.76% 63,84%. 54.92% 45% 
Populagao Urbana 31,24% 36,16% 45,08% 55% 

TOTAL 100,00% 100,00 100,00 100% 
- ,. 

Gem a industrializagao da regiao sul' e os meios de comunicagao mui
c •• to facilitados nestes ultimos anos entre as duas regioes do Pais, 
I ~eria inevi tavel que intensificasse 0 fluxo migratorio, 0 que ocor

~eu e de mane ira desordenada. 

~ssa mobilidade agrava-se com a ~oorr@ncia de fenOmenos ciclicos 
com a das sacas do Nordeste e acontecimentos como a instalagao de 
grandes hidreletricas, refinarias de petroleo, siderurgicas e ain
da a construgao de Brasilia, nova ca)ital do Pais. ' 

As migragoes constituem-se em grande parte, pela populagao ativa e 
quase sempre a mais capaz da l'egiao de origem, pois e aquela que se 
aventura a uma tentativa de vida melhor, fora do seu "habitat". 
~igram tambem profission~is de nivel universitario bem como capi
tais, cuja rentabilidade e muito superior nns zonas industrializa
das, pois a causagao acumulativa opera tambemno sentido "riqueza 
produz rigueza". Esses movimentos concorrem para maior empobreci
mento daguelas regioes. 

As dist~ncias a percorrer pela,grande massa de migrantes sao enor
'-'fes e os meios de tra11sporte pessimos e dispendiosos. Vendem 0 
'.,que possuem, nao r~ras vazes urn pedago de terra pouco produtivo, 

para fazerem face as despesas de viagem. Muitos deixam a familia 
que vir a mais tarde, apos as primeiras poupangas d.) membro pionei
ro. 

Chegam depois de varios dias de viagem,'maltrapilhos, desnutridos, 
sem docurnentagao civil ou trabalhista, inteiramente des~)rep'arados 
para 0 trabalho na industria. Ate mesmo a disciplina de trabalho 
por horas a fio lhes e dif{cil suportar. 

Aceitam traball10s nao qualificados, frequentemente :II0r prego vil, 
pois nao estao em condigoes de reclamar 0 salario m~nimo perante 
as autoridades. Passam a engrossar as fileiras do subproletaria
do e seus esforgos concentram-se guase aEenas em tOrno da subsis
taricia. Sao recebidos com certa prevengao pelos companheiros, 
pois se nao fazem cair 0 n{vel do salario, sao concorrentes ao 
trabalho melhor remunerado. 

Ressentem-se do clima que e frio no sul, estranham a alimentac;ao, 
bastante diferente daquela ague estavam habituados. Alguns dos 

I 
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seus valores culturais chocam-se com os dos centros urbanos e en
quanta nao assimilam alguns dos novos padroes, aumentam suas ansie
dades que ja nao eram poucas ao deixarem suas terras. Muitos cons
~ituem novas familias e a situagao se agrava. 

E preciso que se diga que 0 ~xodo rural faz-se presente do ""':;erior 
dos Estados para as suas Capitais, tanto no Nordeste como no Leste e SuI. E verdade que neste ultimo caso, parte dos migrantes busca 
nao proEriamente a sobreviv~ncia, mas ac~sso a assist~ncia medica, 
~nstrugao para os filhos e alguma promo gao social. 

Estudos recentes, realizados pela Faculdage de Higiene da Universi
dade de Sao Paulo, revelam que dentre os obitos registrados nos hos 
pitais dessa cidade, de 10 a 15% sao pessoas do interior do Estado~ 
4e outras regioes e de paises veizinhos, c~mo Paraguai, BoliVia, 
yindas expressamente para tratamento de saude. 

o volunle dos movimentos migratorios pode ser apreciado pel0 aumen
,,··,~o da popula<;:ao no periodo dos ultimos 20 anos, das Capi tais de 6 
: .lj:stados. Se deduzirmos a cifra correspondente aos nascimentos, a 

l)ase media de 3% ao ano, ainda resta elevada proporgao devida aos 
contigentes de fora. 

CAPITAlS mIT,ffiRO DE HABITANTES % do au-

0.940 i 
mento em 

1950 1960 20 anos • 
Sao Paulo (Sul) 1.326.261 12.198.096 3.825.351 188,43% 
Rio de Janeiro (Sul) 1.764.141 2.377.451 3.307.163 87,46% 
Curitiba (Sul) 140.656 . 180.575 361. 309 156,87% 
POrto Alegre (Sul) 272.232 394.151 641.173 135,52% 
Bel0 Horizonte (Leste; 211. 377 252.724 693.328 228,00% 
Recife (Nordeste) 348.424 524.682 797.234 128,81% 

180.185 
I ( 

Fortaleza (Nordeste) 270.169 514.818 185,71% 
I Salvador (Nordestel 290.443 417.235 655.7'5'1 125.77% 

01 
-

TOT A L 4.533.719 6.715.083 10.796.111 

i d ritmo de processo de urbanizagao e, evidentemente, mais acelera-

n" 0,0 que 0 de industrializagao, confiJ>mado por dados da CEPAL~ que 
! 4emonstram ter sido, em 1950, na America Latina, de 12,6 0 ~ndice 

.. J , 4~ste e 20,2 0 daquele (18). . , 

n I~~ OS grandes centrosurbanos passaro a abrigar cam.adas de populagao 
1, ~ Lprqfundamente de_s.aJu.s..:tadl;ls J, em decor!:llncia, principalmente, de vi-; 
, rem a constituir um cont~ngente de mao de obra subempregada, insta

vel e muitas vllzes oCiosa, somado as dificuldades de adaptagao a ' '0
1

\ novos padroes de vida. 0 mercado de trabalho de algumas dessas ci-
( .' dades nao tem capacidade para assimilar os novos contingentes de ", " 'I trabalhadores e surge 0 desempr~go. 

O Essas cidades, que sempre eareceram de planejamento urbano, sofrem 
.. i 0 impacto d~sse aUl!lento descontrolado e intensi vo de populagao. 

Estendem se desordenadamente, em sentido vertical nO,centro e 

o 
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horizontal na periferia, a 'base, quase exclusiva .d~ .especu:,t.agao rimo . 
biliaria. Seus servigos Urbal'lOS e recursos socials 'cornam-se abs,Q.
lutamente deficitarios. , 

A manutengao e ampliagao dos servigos de utilidade publica nao al- ! 
cangam as necessidades do crescimento brusco. Na cidade de Sao 
Paulo, em 1960, c~rca de 30% da populagao nao era servida pela r~-
!ie de esgotos. 

Rio de Janeiro e Sao Paulo passaram por periodos, apenas recente
mente vencidos, em que a cifra de criangas em idade de curso pri
mario, sem escola, atingia de 60 mil a 100 mil. Os hospitais ~u
blicos inteiramente superlotados t marcam consult as ou internagoes 
com anteced~ncia de dois ou tr~s meses. 

Os transportes tornaram-se totalmente insuficientes, e 0 aumento de 
~ovas linhas, sem 0 remanejamento do sistema viario, congestiona 0 
trafego de tal maneira que,_as dist~ncias sao calculadas em t~rmos 

. de tempo para venc~-las e nao de quilOmetros a percorrer. Nas ci-
{'\ilades do Rio de Janeiro e Sao Paulo e comum 0 trabalhador gastar 

~ais de duas horas para locomover-se de sua casa ao local de servi
go e outr~ tanto para a volta. 

As profundas transformagoes econOmico sociais, advindas do pro'cesso 
de industrializagao e de urbanizagao dentro do contexto de desenvol 
yimento, provocaram~ c?mo era de esper~r~se, transformagoes nao me= 
nos profundas na proprla estrutura famlllar.~ 

~'Nas estruturas industriais e urbanas que caracterizam a ci viliza
gao atual, um novo tipo de familia surge e comega a dar 0 tom a so 
ciedade _ familia desprovida de suas fungoes historicas de unidade 
econOmica, de centro de seguranga, educagao e lazeres" .(19). 

~rocessando-se as tran~forma90es em ritmo acelerado e 0 crfscimento 
econ6mico em descoopasso com 0 desenvolvimento socj.al.; a vida fami
iiar nos centr~s urban2.s e atingida no seu amago. If. "A ,principal ba~ 
salidade da desagregagao famiL'.ar, no ambiente proletario urb8.!).o (0 
autor refere-se ao Brasil), prende-se quase Unica e exclusivamente 

C)it fatOres de indole economico-social, resul tar.do, antes de mais na-
.. da, da fraqueza e instabilic:ade de suas bases existenciais:' (29) •. 

~m meio a luta pel a sobreviv~ncia e dificil atenuar tensoes prove
nientes de um orgamentoinsuf~cie71te, impedir a quebra do respei to 
Ijlutuo quando um mesmo cOmodo e utilizado como dormi torio para pais', 
$ filhos de ambos os sexos, para cozinha e local de higiene pessoal. 

6 tra1J~~~JmSlrado_damlJlller e dos filhos, autOnomo das ativJJia",,
des do chefe, alterandoo "status" daqueles, cria novos tipos -de re 
lag.ge~ ~ntre ambas as partes, nem sempre satisfatorias, pelo menos
a.e J.nJ.cJ.o. 

Neste":embate, muitas v~zes a familia deixa de ser para seus membros 
o "cen'trode 's'eguranga , educagao e lazeres". 

Os valores morais tradicionais enfraquecem-se e inexistem elementos 
para novas'-formula:goe's. A religiao' professada em base·s·prirni tivas"-~ 
nao encontra sua insergao satisfatoria nessa nova conjuntura. 
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A familia e a pequena sociedade que vive mais aceleradamente a cri 
se atual, condensando em poucos anos a passagem de uma para outra
civilizagao. A vida familiar assim conturbada provola desajustes, 
propicia 0 abandono da crianga e favorece a deliqu~ncia juvenil. 

A moradia avulta como urn dos mais angustiantes problemas. A falta 
nurnerica e agravada pelo elevadissimo custo do terreno, da constru 
gao e consequentemente dos alugueres. Surgem entao os cortigos e
as favelas. 

III - CDl1dicoes em que vivem as criancas nos 
Q£!ticos e Favelas 

Corti cos ou Casas de Comodos - Sao moradias estabelecidas em anti
gas residencias de meaio ou alto nivel na epoca, localizadas nas 
~onas que ~e tra~sformam de r~sidenciais em comerci~is. ,Os poroes 
1nfectos sao a p10r parte. Sao superpovoados, (4 m em media ~or 
habitante, quan20 0 mini~o vital admite-se seja 10 m~) oferecen 

.~ pessimas condigoes sanitarias pela exiguidade dos servigos em re-
>lagao no numero de habitantes. 

As relagoes sociais entre os moradores sao a base de desconfianga 
e restrigo.es, nas de solidariedade nas horas piores. 

Vivem nos cortigos operarios nao qualifi.ad'Js, domesticas, peque
nos comerciarios e pequenos funcionarios publicos. 0 grande atra
tivo do corti go e a proximidade do centro, ao local de trabalho, 0 
que significa economia em transporte e em tempo, e menos desgaste 
nervoso, pois nessas grandes cidades 0 sistema de transporte e sem 
pre insuficiente. -

Representam alto negacio para os proprietarios que exploram os alu 
gueres a pregos muito vantajosos. 

Pesquisa realizada em 1961 (21) permite afirmar que ha em Sao Pau
lo, 700 mil pessoas vivendo em cortigos. 

,r- Favela, Mocambo , Malaca - Sao assim chamados conjuntos de moradias, 
") construidas de mane ira improvisada e precaria, com inobservdncia 

das normas mais elenentares do Codigo de Obras. Aglomeradas em 
vielas, localizam-se quase sempre em terrenos insalubres, ou de 
dificil acesso - os morros. Desprovidos quase totalmente de servi 
gos de utilidade publica, como agua, esg~to, luz eletrica, ca1gamen 
to, sao construidas em terrenos publicos mais ou menos abandonados";" 
ou de particu1ares, objeto de interminaveis disputas judiciais. 

Surgiram muito depois dos cortigos e a tend~ncia e proliferar vert! 
ginosamente. Abrigam hoje, no Rio de Jan~iro, segundo os m~is oti
mistas, 700 mil, e segundo outros um nilhao, em uma popu1agao de m~ 
nos de 4 milhoes. Recife, com uma populagao de 800 mil possui qua
se 200 mil favelados; Belo Horizonte com c~rca de 700 mil possue 60 
mil em.favelas; e Brasilia, ao inaugurar-se em abri1 de 1960, dos 
seus 120 mil habitantes a metade residia em favelas. Sao Paulo, 
segundo pesquisa rea1izada em 1957, aparece com c~rca de 50 mil, 
tendo pelo menos dup1icado, e talvez trip1icadc, ate esta data. 

No Rio de Janeiro, onde surgiram as primeiras, encontram-se nas fa
ve1as certos elementosculturais, produto do meio, e cu1tivados com 

: I 



n. 
11."" 

! 

0: I .. i 

01 . I 

01 
I 

o 

oj 

01 
01 

o 

o I 
01 
o I 
o I 
o I 

o 

" • 

- 11 -

carinho e orgulho - 0 snmba e a escola 

Verifica-se entre seus moradores a1)llgo a favela e certo sentido co
munitario. Ja em Sao Paulo, consideram-se como de passagem, alme
jando deixa-la quanta antes. 0 morar na favela e vexatorio, sofrem 
certa rejeigao do meio, 0 que os leva a sentirem-se uma populagao 
marginal. 

A maior parte dos chefes de familia, profissiorlalme:,te falando, tra 
balha como servent~ de pedreiro e em outras atividades nao qualifi= 
cadas. Um certo numero dedica-se a biscates (atividades variadas 
e descontinuas a pronto pagamento). Encontram-se tambem pensionis 
tas da Previdencia Social e al~uns semi-invalidos.De 1'''''' com os
enumerados, identifica-se tambem re~ular numero que se apresenta 
com orgamento e~uilibrado mas que nao resistiria a gastos superio
res com habitagao e transportes se deixasse a favela. 

O~,alugueres sao_relativamente baratg? ~ ha uma porcentagem apre~ 
c~avel dos ~u~ sao donos dos seus propr~os barracos., Vm certo nu-

(·"!Ilero de fam~l~as cllega a fazer sua poupanga para apl~ca-la na com
.'jJra, a prazo, de um terreno na periferia, onde espera futuramente, 

porn a ajud~ de amigos, construir sua moradia, rustica mas individual 
~om sua propria fossa e pogo. 
" -, -
As condigoes sanitarias,na favela, sao piores e a promiscuidade 
ainda maior que nos cortigos. Nesse ambiente, a criang8 e a.primei 
~a vitima: e subnutrida, pr@safacil de gastro enterites e outras -
~oengas infecciosas. Quase 100% e infestada de verminose, as quais 
~ebeladas reincidem em poucos m~ses, pois que nao ha ruas calgadas, 
nem esgOtos, nem sapatos. Brincam, frequentemente, nas valetas por 
onde correm aguas servidas de dejetos, e buscam nos montes de lixo 
9bjetos para seus jogos. 

~as criangas em idade escolar, nem todas frequentam escola, por fal 
ta de roupas, por desanimo, em consequencia da fome cronica~ pela -
a.usencia ou descaso dos pais, pela dificuldade de ambientagao ao 

{ 

meio escolar. A grianga da :~vela se apresenta a escola mal assea
_.da e com certos habitos Clue provocam resistllncia por parte de outras 

'; .. i'criangas e, principalmente, dos pais destas. 

o periodo escolar diario mais longo e de quatro horas, restando, 
portanto, muitas horas no dia para a crianga perambular pela fave
la, ou pelas ruas, se vive em corti£o, sem nenhuma orientagao e sem 
estimulopara 0 preparo de suas ligoes escolares. 

E muito elevado 0 indice de mao de obra feminina nas grandes cida
des, e nao escapam a essa condigao as maes de familias residentes 
~os cortigos e favelas. E tao desqualificada quanta a masculina e 
e~ geral, trabalham em servigos domesticos como diaristas ou a.ei
~a:n pequenas tarefas de indus trias par.a serem confeccionadgs no do
micilio, sempre mal remuneradas. 0 abandono das criangas e ~rande, 
as quais estao livres apenas dos perigos do trafego, 0 que nao ocor 
re com as criangas dos cortigos. -

o controle social na favela e fraco, eis que la se reune uma popula 
gao que se'desmembrou 00 seu meio cultural e ainda nao se integrou -
na nova comunidade; sua or~aniza9aO social, embora com caracteristi 
cas proprias, e ainda primaria e incerta. 
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Suas condigoes favorecem a infiltragao permanente tU temporaria de 
marginais e deliquentes. Estes procuram atrair os menores, os 
quais sao instrumentos~teis para a veiculagao deentorpecentes, de 
produto de f~rtos, assim como para a vigilAncia contra a inespera
da aEroximagao de agentes policiais. Portadores de apreciavel ini 
ciagao, ~sses menores se Ihes afiguram ainda como futurosos membros 
dos seus bandos. 

Os cortigos e favelas sao consequ~ncia do estado de subdesenvolvi
JIlento do Pa:ls. Consti tuem, ao mesno tel,lpo, fator de degradagao hu 
mana pela promiscuidade decorrente da superpopulagao, e a sua co-
exist~ncia com os outros setores da grande cidade, em contraste 
gritante, leva ~sses aglomerados a marginalizagao. 

As cidades es~ao cornpletar,1ente despreparadas com relagao aos servi 
gos urbanos basicos para atender ao seu crescimento vertiginoso e
parecem de urn plano para integragao das populagoes migrantes. 

Vma pesguisa urbana realizada em §a~, em 1957 (22), classifi
,-, pou a cidade em duas grandes regioes: "centro"e--"periferia", apre-

j sentando esta ultima condigoes bem inferiores aquela. , 
; 
o total da populagao nessa epoca era de 3.2401399, da qual 58% 10-
calizada na p'eriferia. Considerou-se como equipamentos basicos: 
11urninagao publica, r~de eletrica, rede de esgOtos, r~de de agua, 
boletores de a-guas pluviais, guias e sargetas, ruas pavimentadas. 
yerificou-se que 61% da populagao total e 83% da populagao perife
rica dispunham de menos da metade d~sses equipamentos. 

Quanto a casa propriamellte, vamos encontrar parte dessa populagao 
per:lferica em situagao precaria, tendo, no entanto, como vantagem 
sObre os moradores dos cortigos e Javelas, uma habi ta~-ao i,.,o'Ii vidual, 
quase sempre de sua propriedade, agua de po~o e fossa tambem indi
yiduais e aesperanga de urn dia chegarem ate eles os benef:lcios dos 
servigos urbanos. 

IV - Avaliacao dos Programas atuais de 
() proteQao a crianQa e a juventude 

Os problemas da crianga e da juventude nos pa:lses subdesenvolvidos 
decorrem primordialmente da miseria e dos baixos padroes de vida da 
populagao. Jern suas ralzes no subdesenvolvimento e enos programas 
de desenvolvimento, entendido como econOmico e social, que se fund a 
?ntes de tudo uma verdadeira pol:ltica de protegao a infAncia (23). . , 

1'elo que foi exposto nos cap:ltulos anteriores, verifica-se que, 
alem do subdesenvolvimento, a industrializagao rapida e tarente de 
planejamento global agrava a situagao das regioes mais pobres, acar 
retando serios problel:las sociais para as regioes mais prosperas, -
'\lem como para os grandes centr~s urbanos._ 

Alem das primeiras tentativas de Planos Nacionais, surgem orgaos pa 
ra 0 planejamento regional, e os ja existentes para 0 planejamento
setorial passam a definir mais claraaente suas metas a introduzir 
orientagao mais racional as suas atividades. Varios Estados ja se 
acham em franca elaboragao ou adog8.o de planejamentos globais. JJ.J), 
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.Planejamento Nacional - A execugao do Plano Trienal de Desenvolvi
mento EconOmico e Social 1963 - 1965, primeira tentativa de plane-

. jamento global referido anteriormente, sofreu serio impasse. Uma 
das suas primeiras metas - reduzir a taxa de inflacao - falhou to
talmente, tendo ocorrido que 0 custo de vida no Brasil elevou-se 
c~rca de 70% de Janeiro a Novembro de 1963. 

A inadequagao das estruturas politico-administrativas e 0 desprepa
rO da mentalidade para suportar a contengao de despesas somaram-se 
aos fatorf.s estritahlente economicos responsaveis por essa situagao. 

E da propria dinAmica do planejamento a flexibilidade dos planos, 
os quais devem ser revistos constantemente. Espera-se que medidas 
possam vir a ser encontradas para reduzir a espiral inflacionaria 
sem comprometer 0 desenvolvimento, e que mesmo aentro das condigoes 
atuais seja possivel alcangar-se, pelo menos em parte, as outras me 
tas propostas (23-A). -

E indiscutivel no entanto, 0 grande merito d~sse primeiro Plano, co 
~--\mo eSforgo para formular 0 diagnostico e esboc;:ar um prognostico da-

, 8i tuagao econ6mico social do : • ."ais, tendo concorrido consideravelmen 
te no despertar da Nagao para as exigencias do planejament6. -

Planejamento Regional - Dentre os orgaos regionais de planejamento, 
destaca-se, como 0 de maior import~ncia no Pais, a SUDEHE (Superin
t~ndencia do Desenvolvimento do Nordeste) criado em 1959. 

p principal objetivo do seu primeiro Plano Diretor foi apresentar 
~ conjunto organico de diretrizes de politica econOmica que pudes
~e servir de base a urn esfOrc;:o progressivo de ordenagao dos inves
timentos do Gov~rno Federal, no Nordeste. Pas sou a centralizar a 
aplicagao dos recursos do~ departamentos federais para atendimento 
de certos setores na regiao e receber substanciais subsidios do Go
v~rno Federal para a execuc;:ao dos seus programas. 

A SUDE1TE tem conseguido ainda fixar algumas industrias na regiao~ 
atraves de um conju."1to de medidas de estimulo de natureza tributa-

._, ria, especialr.lent~ isenc;:ao do impO sto de ,renda para capi tais oriun
Y Jdos de outras regJ.oes que venham a ser la aplicagos, e mais a con
' .. - cessao de credi to, financiamento e assist~ncia tecnica. 

Ja se faz sentir sua atuac;:ao, pelo crescimento da produgao econo
mica naquela regiao. "t;erca de 40% dos investimentos em novos em
preendimentos industriais realizados p~r sociedades anOnimas, no 
Pals, 0 foram na regiao nordestina. A renda "per capita", no Nor
deste, que em 1950 correspondia a 48,5% da media naciona1 e havia . 
~eclinado para 42,9% em 1955 em 1960 subiu para 50,6%" (24). 

p prim~iro Plano Direto~ da SUDElffi recebeu criticas pelo_fato de s~ 
rem eXJ.guas as verbas destinadas aos programas d·a educagao e de bem 
estar social. 

Ja 0 segUL~do Plano Diretor, para 1963-1965, prev~ um total de c~r.a 
de 30% dos seus recursos financeiros para os programas 1igagos ao 
aperfeigoamento do fator humano", 0 qual inclui ensino primario, 
educacao de base, ensino tecnico de nivel medio e superior e ao "in 
vestimento diretamente de carater social", destinado ao abastecimen 
to de agua e instalagao de esgOto sanitario, eletrificac;:ao de peque-
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nas comunidades e habitagao popular. 

Confrontando-o com 0 pr:imeiro, 0 segundo Plano aumentou de 5% para 
11% as parcelas para os "pre-investimentos" onde avultam os recur
sos destinados a melhor capacitagao humal1a. "A modificagao mais im 

-portante, todavia, e a que se observa com respeito aos investimen-
tos diretar,lente ligados ao bem estar social: a participa<;;ao d~stes 
cresce de 5 para 25%"(25). 

PROGRAMAS ESPECiFICOS 

1) Saude - Os servigos de saude publica e cuidados medicos no pla
no nacional estao afetos ao I,unisterio da Saude, sendo que varios 
Qutros orgaos da Uniao incluem servigos com a mesma finalidade pa
ra setores ou grupos especiais. A Previd~ncia Social, subordinada 
ao Ministerio do Trabalho, mantem servigos medicos para seus asso
ciados. 

ps'Estados e Munic{pio. por sua vez, possuem suas atribuigoes es
-"".pec{ficas, e no desempenho de algumas delas sao assi.:>tidos e finaeia

!)p.os pela Uniao. Nao se alcangou aillda uma coordenagao satisfatoria, 
pois, 0 sistema carece de planejamento e as prioridades ainda nao 
foram estabel~cidas. 

, 
A prioridade numero urn estabelecida pela Carta de Punta del Este 
nos assuntos ligados a saude na America Latina foi "forneeer agua 
potavel e servigos de esgOto no proximo decllnio a 70% da populagao 
il,rbana e a 50% da populagao rural" (26). 

~ situagao do Brasil e bem precaria como ,foi visto no Cap{tulo II 
quanto a ~sses recursos. Ao ~ue parece, no entanto, procura-se dar 
cumprimento a essa recomendagao, pOis 0 Orgamento da Uniao para 1963 
p~eve a aplicagao de 42% das verba": totais consignadas p~ra saude 
publica, no prosseguimento dos pro~ramas de sa~eamento basieo, os 
quais ineluem os servigos de abastecimento de agua e esgOtos (27). 

Temos, no entanto, a palavra de uma autoridade brasileira, em saude 
publica que assim se nanifesta: 

.. '/:·t 

:_ .i'Certas regioes nossas enconi;ram-se em estagio de subdesenvolvimen
to tao acentuado que deveria ser dada maior ~nfase prioritaria as 
medidas economicas destinadas a elevagao do padrao de Vida, reser
vando-se aos servigos de saude as atividades essenciais ligadas a 
prevengao das doengas epid~micas, ao combate as endemias, princi
palmente, aquelas ~ue determinam redugao do potencial do trabalho 
humano, e a assistencia medico hospitalar adequada a situagao. 

~ regioes de maior capacidade econOmica, os servigos de saude de
verao ter maior desenvolvimento, dedicando-se igualmente a urn es
quema prioritario que procure atender~ preferentemente, a obras de 
construgao ou melhoria dos servigos publicos de abastecimento de 
agua, a profilaxia das doe~9as epid~micas, ao combates as endemias 
~ a mortalidade infantil, a assitencia medica integral, etc. (28). 

As regioes referidas em primeiro lu~ar sao a~uelas que se poderiarn 

~~~~:i~~~d:e~t~~~~~a~~ ;~;u~s~!!U~g:~ ~:r~;:e~~:~st~~ ~o~~~:cep~;a 
regioes como essas, talvez a agua e esgOto possam vir apos 0 sanea-
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menta fisico, a que gel'u1mc', :,,~ IlCo;.lpanha as primeiros passos na in
trodugao de atividades econ6dioas. 

Out~o aspec~o importante - 0 atendimento medico, profilax1a e edu
cagao sanitaria.- de ac6rdo com a palavra de ordem da OMS, deve ser 
rea11zado atraves de unidades integradas de saude. . 

No Brasil, ainda preva1ece 0 si;c;tema de unidades especia11zadas. 
E diflci1 superar estruturas ja consolidades, embora a mentalidade 
nos meios medicos sanitarios seja quase sempre favorave1 ao siste
ma preconizado. 

Dentre as sugestoes de diretrizes para os servigos de saude no Bra
sil, destacamos ainda do traba1ho ja citado do Prof. Mascarenhas, 
as'segu1ntes: 

"Visao global do problema, incentiv~ as pesquisas, planejamento, fi 
xagao de prioridades, re0:J>ganizagao do idinisterio da Saude, e coor= 
denagao com os servigos medicos e hospitalares das organizagoes pr1 

(}vadas" • 

2) Habitagao - 0 Censo de 1960 acusou a existenciade 13 milhoes de 
domigiiiQs particulares para 70 milhoes de brasileiros, computadqos 
tambem cortigos, fave1as, mocambos, etc. Ca1culando-se em 5 0 nu
mere de membros de uma familia, admitida essa como a familia media 
para 0 Brasil, conc1ui-se que 0 "deficit" habitacional seria apenas 
de 1 milhao de moradias. No entanto, se os barracos e cortigosde 
todo 0 Pa:Ls devem ser substituidos, asse 'Ueficit" sobe, segundo as 
ul timas estimati vas, a 3 mHhoes ~ (28-A) • 

Para 0 atendimento dasse problema, existe um orgao federal, Funda
gao da Cas a Popular, funcionando ha uns vinte anos, alem de estabe
lecimentos oficiais de credito que mantem, ha mais tempo, carteira 
predial. Os institutos de Previdencia incluem, entre seus benef:L
cios emErestimos ~ara a aquisig~6 da casa propria. A atuagao d~s
ses orgaos, face as necessidades do Pals, tem sido apenas simbol1-
ca por sua restrita capacidade de atendimento, atuando cada urn em 

_. sua area, sem terem chegado a nenhuma formu1agao de pol:L tica naoi.-
1 'j nal de ha bi tagao • 

'I... • . 

Nos varios Institutos de Previdencia a "sua carteira predial" mais 
permanece fechada 9-ue em funcionamento e 0 numero de benef1ciados 
tem sido sempre ex~guo. No correr de 20 anos, de 1941 a 1961, 0 
IAPC financiou, na cidade de Sao Paulo, a aquisigao de casa para 
3.500 segurados de um total de 113.438 comerciarios, e 0 IAPI para 
1.500 dentro de urna c1asse de 562.213 industriarios (29). 

o problema em refer~ncja comegou a ser ventilado nas suas dimensoes 
nacionais somente em fins de 1961, ~uando entao passou-se a cogitar 
de urna po1itica naciona1 de habitagao. Em Novembro de 1961, foi 
cr1ada a Comissao Nacional de Hab1tagao, transformada, em Junho de 
1962, (Decreto Federal 1.281 de 25/6/62), em Conse1ho Nacional ga 
Habitagao, li~a~o dire~amente ao,G~bin~te da presid~~ci~ da_R~pu
bl1ca. Por var~as razoes de po1~t~ca ~nterna, asse orgao nao vem 
at'lando de fins de 1962 para ca. , 

Espera-se que 0 assunto entre novamente em agitagao pela Comissao 
Parlamentar Permanente de Habitagao que vern de ser constitulda. 

--_ .... -.---.---------~'-----'-----~-.c........_____'__~ _ _'_____~~ _____ .........J 
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Dcs primeires trabalh)s da entao Cemissac Nacicnal de Habita9ao, re 
sultcu urn levantamento previo das necessidades apar de ampla inter= 
pretagao de problema em todo Pais, tendo side salientadas as vanta
.Q'PT'.'l de urn plano ccordenado • 

Na preparagao de mentalidade para buscs. de solugao do problema, ca
minhou-se nestes ultimos dois anos, mais que em algurnas decadas. Es 
se mavimento estimuleu a atuagao de al~mls orgacs federais, esta- -
duais e municipais, bern como. erganizagees particulares de fins nac 
lucratives. As iniciativas seguem esparsas e nae fei possivel ain
da dar ccrpe a urn orgae nacicnal de politic a e planejamento da ha
bitagao (29-A). 

Vale mencionar algurnas exp\;riencias lecais dignas de neta. 

o Estadc da Guanabara - cidade de Ric de Janeiro., Capital de Pais 
ate 1960, que, com a tl'ansferllncia desta para Brasilia, transfermou
se no. menor Estade da Uniao, criou a COHAB (Companhia de Habita2ao) 
urn crganismo para-estatal, 0 qual em convllnio com a Fundagao Leao 

.r-:,) XIII, de natureza privada, iniciou seu programa com 0 ataque dire-
. ~ to. ao problema favela. . 

A natureza jur1dica dllsse orgao Ihe permite flexibilidade de a9ao 
ampliada pelo re~ime de convenio com entidade privada, sistema @s
se que se sobrepoe as est:L'uturas adminisGrati vas tradicionais, as 
quais emperram qualquer pregrama de carater mais dina.m.ico. 

Cem a ajuda financeira da "Alianga para 0 Pregresse", iniciou a 
construcae de grandes conjuntes residenciais para substituir as fa
velas irrecuperaveis, ao mesme tempe que desenvelve urn plane de ur
banizt ..iio para aquelas que oferecem condi~oes para receber melhe
rias tais como arruamente, instalagao de agua e eogOto, substitui
gao. des barraces por casas de alvenaria. Da renda tributaria anual 
de Estado da Guanabara, 3%feram vinculades a @sses pregramas. 

Utiliza em ~rande escala 0. sistema de aute-ajuda e ajudamutua. 
As censtrugees nevas ebedecem ae sistema de "casa inacabada" eu 

.' "casa pregressiva", aquela que eferece 0. minime inicial para ser 
\' lhabitada, podende ser cempletada depeis da mudanga da familia, me
,.~ diante financiamente pela ci tada COHAB. 

A asseciagae de meraderes, existente em quase tedas as favelas, 
censtitui 0. pente de partida para a participagae de merader nes 
pregramas de urbanizagao e de construgae de conjuntes, bern cemo p.§: 
ra 0 desenvalvimente de espirito comunitarie. 

Na cidade de Fertaleza - no. Ceara, esta em curse urna expcrillncia 
das mais interessantes ceme pregrama de recuperagae de umafavela 
mediaI:lte a :iniciativa des seus propries meraderes. A ex-favela, 
atual bairre ae Pirambu, abrigava de inicio, 35.000 habitantes, 
atingindo hoje 45.000. Of ere cia as pieres cendigoes que se possam 
encentrar nesses aglemel'ad.o.s, inclusive elevada taxa de criminali
dade, a qual, segundo. netlcias lecais, atingiu, ha tempes atras, 
dais crimes de morte e duas prostituigoes de meneres per dia, re
gistrados na pe11cia e Juizade de Meneres da cidade. 

Com audacia e tenacidade, urn sacerdote e urna assistente secial, du
pIa esta cempletada pesteriermente por urna equipe multiprofissional, 
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deu in{cio a um trabalho de conscientizagao dos moradorea deaaa fa
vela, os quais, po:;:co a pouco, 'comegaram a reagir. Apos 6 ou 8 
anos de trabalho cont{nuo, chegaram a Uf!m organizagao de tipo comu
nit'ria dirigida por seus proprios l{deres. 

Aqu~~e aglomera~o~acha-s~ gm,franco processo de transfo~ma9ao: me
Ihorla das c )ndl90~s smu tarlas, arruamento, substi tuigao dos bar
racos po~ construgoes de alvenaria, atendimento m~dico, escolas, 
cooperatlva de pescadol'~s com excelentes resultados. Gutras coope
rati vas' de trabalho estao em vias de se organil3Hr e a taxa de cri
minalidade baixou para 2 crimes de morte nos dois ultimos anos. 

E 0 solo, apos longa luta judiciaria, espera-se ser' reconhecido 
como propriedade daquela comwlidade . 

.9_ Gov_e!!!.9_do _~s.tado. .<1.e. . ..Pernamp.uco., atraves do [ervigo Social Contra 
o ,Iocambo, empenha-se, entre outras iniciuti vas, na execugao do seu 
projeto piLvtO no bairro do Cajueiro S~co, em lIecife, para urn total 
de 763 fa~ilias. 

C1 Bsta sendo a,;licado 0 sLtel'la da auto construgao dentro da seguinte 
orientagao basica: • 

"Ajustar 0 padrao de moradia ao n{vel do podGr aquisitivo da popula 
gao. Hao se compreende que a urn gruEo social com poder m{nimo de -
poupanga seja favorecid~ urna habitagao cara, que erial'" condigoes 
artificiais de vida, alem de torn'-lo desajustado, na comunidade. 
A abordagem do problema de habitagao, na pol{tica atual do Governo, 
~ feita sob crit~rio realista, subordinado a agao do Estado a uma 
orientagao de rentabilidade efetiva, dos investimentos imobili'rios 
e a urna perspectiva social. A experi~ncia do Cajueiro S~co revela 
que se eeta tentando pOI' em pra.tica una ~ol{tica coordenada ao n{
vel de vida familiar e subordina-se a ideia de que a solugao habi
tacional deve ser enquadrada no planejamento comunitario, a base da 
criagao de um mercado certo de trabalho e do aurnento de Eoder aqui,
sitivo indjv',dual ou familial, inclusive com a mobilizagao da fOr-
9a de trabalho e dos recursoe hurnanos ociosos ou inaproveitados" 

.. ) ( 30) • 
\ / 

~ , 
As primeiras experi~ncias na cidade de Sao Paulo ja ocorreram dife
rentemente. Procedeu-se a Urn desfavelamento de 460 fam{lias, por 
iniciativa do servi90 Social da Prefeitura, as primeiras 260, e do 
~ovimento Universitario de Desfavelamento, as outras 200. 
, 
.A prime ira dessas'experienciasocorreu na Favela do Canind~.t a 
qual, localizada na pro):iElidL:de do rio Tiet~, sofria inundagoes pe
riodicas , com risco de vida para seus habitantes; a segunda teve 
lugar na Favela da Mooca, incrustada entre fa.bricas e domic{lios, 
hum minusculo terreno, onde viviam 100 fami1ias', sob condigoes de 
higiene sumamente precarias; a ultima verificou-se na maior favela 
de Sao Paulo, a do Vergueiro (com 10 mil moradores), gnde urn grupo 
fie 100 fam{lias deveria ser despejada por agao judiciaria. ' 

Mediante ajuda ou emprestimo para a entrada inicial,,60% dessas fa
m{lias adquiriu ou construiu casa propria, do tipo rustico, na peri 
feria, e as outras, em percentagens aproximadas, 10% alugou quarto 
em zonas !'lais centrais, 8% retornou para suas cidades de origem, 5% 
dispensou ajuda, de 5 a 8% indigentes, continuam sendo assistidos e 
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e 0 restante adotou outras solultoes inclusive mudar-se para outras 
favelas. 

Esse tipo de programa nao pode ser generalizado, mas admitido comO , 
urna das formulas para pe(luenos grupos. Um certo prosseguimento na 
prientagao das familias que se nucam torna-se impraticavel, pOis 
que elas se espalham por diferentes bairros da cidade, distantes e 
~e dificil acesso. ' 

Esta experi~ncia apresentom urn saldo positiv~ quanto ao atendimen
~o d~sse grupo de familias. Facilitou ampla divulgagao e interpre
tagao do problema ~ cidade que desconhecia a exist~ncia das favelas; 
~oje 0 assunto esta na ordem do dia. Outro merito foi ter dado 
bportunidade de trato direto com a sub-habitagao. 

-ruG 
'Resul tou, ainda, na consti tUigao do Movimento Uni versi tario de Des

£avelamento, integrado por estudantes das tres Universidades de Sao 
Paulo, que ha dois anos vem trabalhando com grande seriedade no es
tudo do problema, na interpretagao dos seus varios aspectos a comu
nidade, principalmente aos poderes publicos, e vem exercendo pres
sao para que 0 problerJa passe a ser conside:cado com a profundidade 
e urgllncia devida. Esse Movimento recebe orientagao, a seu pedido, 
do Servigo Social da Prefeitura e oferece campo de treinamento para 
o trabalho interdisciplinar. 

,ITo momento, alem das tarefas ma~s amplas de estudo e inteEpretagao 
'do probleBa, ocupa-se da execugao de urn projeto de educagao de ba
se nUIJa das favelas, a do Tatuape, com 1.660 moradores. Ja se ini-

ciou urn programa de melhoria nas c011,digoes sani tarias, mediante par 
ticipagao dos proprios favelao,os, com a extensao de rllde de agua, -. 
construgao de fossas, a cons·ti---tuigao de grupos de aprendizado e cog 
fecgao de trabalhos artezanais para homens e mulheres, para aurnen
tar a sua capacidade aquisitiva, assim como cursos de alfabetizagao 
para adultos e grupos de recreagao para criangas e jovens. 

Esse Movimento recebe auxI1io financeiro de particulares e alguns 
subsidios oficiai~. 

t:·-t} A experillncia de organizagoes volun~arias revelam urna p£tencialida
de da iniciativa privada, de fins nao lucrativos, que nao pode se~ 
desprezada. ' 

Como se vll as realizagoes ,no Brasil sao esparsas e ainda fora de 
qualquer planejamento nacional. 

E imprescind1vel urna perspectiva nacional Eara 0 equacionamento de 
problemas basicos relacionados com habitagao, como 0 usa do solo 
urbano, sistemas de financia~ento ao alca~cedas classes com_baiXO 
poder aquisitivo, a introdugao de novas tecnicas de construgao e 
outros. 

I \C\ 
'~~~~ . 

No plano local, 0 planejar.'lento urbano a+',lHlizado e dindmico, ou pe-
10 Illenos pIanos diretores corretivos torna-se imperioso, bem como a 
revisao dos Codigos de Obras ou Posturas Municipais.' Dentre outros 
pontos, destacam-se ainda programas para a~entar a capacid~de,aqu1 
sitiva das familias, bem como os de educagao de base para aJuda-las 
a bem utilizar a cas a e a integrarem-se satisfatoriamfu~te em novas 
comunidades. 

\J'i\ \] . 

~\j 
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Muito he. ainda por fazel'. Enquanto nao partirmos para um .... laneia-
'.'. • • . c.. 

to nacional e programag,"o local, ~l,clu~ndo a reforma urbana, a 1:.a-
bitagao permanecera como um dos l1ais graves problemas a pertubar se 
riamente a vida da familia e, de modo especial, 0 desenvolvimento 
normal da crianga. 

3) Educaqao - A Lei de Diretrizes e Bases da Educagao, promulgada 
em 19bT; estabeleceu as bases da potitica educacional do Brasil, 
concorrendo para um grnnd8 avango no encaminhamento da solugao dos 
seus !~oblemas educacioilais. I~sta Lei ve·;.o quebrar a rigidez do 
sistema escolar, permi tindo u~.nda aos Estados grande autonomia na 
organi~agao do ensino, na experimentagao e eseolha de novos metodos 
pedagogieos. A nova orientagao ja esta sendo introduzida, mas os 
seus resultados ainda nao afetaram 0 panorama global. 

Ens:i,Q.()_.Primario - Concretizundo orienta¥&o firrjada n~s·e ~iIJloma I.§. 
gal, 0 Governo l'c'cle 13.1 aQ0tou novJ eriterio na distribuigao das ver 
bas"para a educagao • Ate 1960, cerca de 67% era destinado ".0 ensino 
de grau superior e 0 restarite a todo 0 ensino medio e primario. 

"-j Atualmente, quase 30% e destinado exclusivamente ao ensino primario, 
" mediante financiamento de programas estaduais. 

ps primeiros passos estao sendo dados no sentido de prolongar 0 cur 
so primario de 4 para 6 anos, nas zonas urbanas e obter a duragao -
de fato, de 4 anos nas zonas rurais. 

A meta - reduzir 0 indiee de analfabetismo no Pais - vern sendo al
cangada gragas a certas diretrizes tragadas e programadas em curso. 

Pelo menos 11 Estados, 4 no SuI (Rio Grande do SuI, Parana, Sao Pau 
10 e Guanabar~), 2 no ,centro-oeste (Mato Grosso e,Goias) e 5 no Nor
deste (Maranhao, Ceara, Rio Grande do Norte, Para~ba e Alagoas) ado 
taram a tecnica de planejamento no setor da educagao e muitos d~les 
encontram-se em plena execugao dos seus pIanos. Quase todos contam 
com a ajuda financeira da Uniao e alguns de Alianga para 0 Progres
so. 

,. No Estado de Sao Paulo, fo:L. executado 0 pl':Lmeir.o item do programa 
( )para 1959-1963 - construgao de salas para atender 13.0 "deficit" veri 
'--' ficado, 0 qual se .consti tuicl, no principal obiee ate ~ntao. Resta-

a~ora a melhoria da qualidade e, sobretudo, a extensao do curso prl 
mario de 4 para 6 anos. 

~o nordeste os programas incluem, alem da construgao de salas, trl!s 
~randes itens: 
. - Aumento da capacidade para formagao de professOres nas Escolas 

Normais. 
Formagao de regentes de Ensino, mediante preparo especial nas 
3a e 4a serie do curso secundario. . 

- Treinamento de professores leigos em cursos intensivos em 3 
periodos consecutivos de ferias perfazendo um total de 1 ana 
de curso • 

Enquanto no SuJ, 
Brasil, 50% dos 
ro adequado. 

he. um "superavit" de professOres normalistas, no . '. .... professOres de curso pr~mar~o nao possuem 0 prepa-
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No nordeste esta sendo adotado 1areamente 0 sistema de Radio Esco-
1as, as quais VaG penetrando l'egioes sertanejas, de populagao rare
:feita, mediante 0 usa de nparelhos receptores, de baixo custo, de 
pilha, prescindindo assiru da eletricidade. 

Ensino Medio - Compreende dois ciclos, 0 basico, de 4 anos - Gina
sio ou a Escola Industrial - e 0 segundo que pode ser 0 Colegio -
que prepara para os cur~os universitarios, como tambem os cursos 
profissionais de tipo medio, com m{nimo de tr~s anos de duragao co
mo Normal professOres para curso pri~ario - Secretarial, Qu{mica In 
~ustrial e outros: Foram criados, ha pouco, os primeiros ginasios
tndu~triais (lQ C~clo) academico e profissional ao mesmo tempo. 

Qs ginasios e colegios no Erasil abriram suas port as nestes ultimos 
"{inte anos ~ mais do triplo 1e alunos que 0 !requentavam antes •. No 
Estado de Sao Paulo, as mat::.'lculas do curso g~nas~a.L !;l.LwH:ln'taram de 
1949 a 1958 de 102%, enquanto no industrial de apenas 9%, nao cor
respondendo ~ste nem ao aumento vegetativo da populagao, 0 que e 
~esconcertante no Estado mais industrializado no Pais (31). 

()Alias, nao poderia ser diferente com um ensino industrial desvincu
lado das cxig~ncias da tecnologia atual, tolhido dentro de uma le-
gislagao obsoleta, vigente ate 1959. . 

Nas diretrizes do programa de educagao do Plano Trienal de Desenvol
vimento, faz-se uma previsao de aplicagao de recursos financ~iros d, 
modo a ampliar consideravel~ente a r~de do ensino primario, ginasial 
e colegial. E estranho'que nenhmaa refer~ncia se faga ao ensino in
dustrial, ou seja, 0 tecnico de nivel medio, quando 0 Pais se res
sente profundamente da falta de profissionais d~sse tipo. 

Valiosa contribuigao v~m prestando as organizagoes SENAI (Servigo 
Nacional de Aprendizagem Industrif}l) e SENAC (Servigo Nacional de 
Aprendizagem Comercial) criadas ha 20 anoe, mantidas mediante .on
tribuigao compulsoria e administradas pelos orgaos das respectivas 
classes patronais. Prov€)l'l 0 ensino tecnico a menores entre 14 e 18 
anos, ja empregados na industria ru comercio. , 

C}T6da empresa deve encaminhar para as escllas SENAI, hoje 114 no Pais 
" menores empregados, numa proporgao," de 5 a 15%, sobre 0 total dos 

seus operarios qualificados. Os cursos sao ministrados dentro do 
sistema de blo?o, is~o e, ~ mes~~ ~a e~c?la e 7 m~ses no empr~go, 
mediantei:'eceb~mento de me~o salar~o m~n~md, durante todo 0 ano. 

l1ecenteme:t;te. in~ciou, com grande f}ce~tagao, urn programa de treil}a
lliento na ~ndustr~a, pelo qual os tecn~cos do SENAI preparam opera
r.ios das fabricas para instrutores de menores. 

A.dapta-se as exig~ncias de cada regiao, I;:&ntem born padrao de ensino 
e os rrenores de la saem preparados para EJ.tender as exigllncias da 
lIlaO de obra qualificada, fazendo juz a b:·"s salarios. 

i 
No panorama geral do ensino e grave 0 pll~,blema "dn eva sao esoolar 
evidenciado pelo quadro abaixo: 
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Entram na escola . ' . 
pr~mar~a 

Graduam-se na 4a 
Seria Primaria 
Matriculam-se na 
la Serie secunda
ria 

Graduam-se na 4a 
"-',; serie media 

Graduam-se na 7a 
serie media 

Matriculam-se na 
las erie superior 

46,0 110,0 361,0 517,0 

2,0 3,0 35,0 4(' 0 

1,5 3,5 I 17,0 22,0 

~==========---====~===== 
POPULAQAO ErTRE 12 e 113 ANOS (10.121.000) 

0,5 2,0 9,0 11,5 

0,3 0,8 4,4 5,5 

0,1 0,4 1,8 2,3 

De 517 criangas que se matriculam na escola primaria apenas 40 che
gam ate 0 fim da 4a serie. 

Consideram os educadores q~8 estrutura 'da escola e urn dos princinai£ 
responsRveis por essa evasao e nao prosseguimentol':em n{veis mais 
adiantados: a mesma organizagao, 0 mesmo Qurriculo, 0 mesmo per~odo 
de aulas e de ferias para 0 J:'orte e Sul, para zona urbana como pa
ra zona rural, em urn pais ja chaDado "Os dois Brasis". 

, o fator miseria interfere de maneira decisiva. Nas zonas rurais, 0 
menor comega a integrar a fOrga de trabalho muito c~do, frequente

;' 't mente aos 10 anos, ao passo que nos centr~s urbanos a partir de 14 e 
, mediante autorizagao especial, a partir dos 12. As necessidades 

imediatas da familia prevalecem sobre a educagao da crianga. 

Verifica-se tambem nas zonas rurais urn certo desinter~sse pela es
cola pois na agricultura de tipo pouco evoluido a alfabetizagao nao 
e imprescindi vel ao ,ganha pao diario. Pesam ainda 0 nomadismo das 
familias, 0 baixo indice de saude e a subnutrigao das criangas, fa
tOres ~stes que atuam tanto no campo como na cidade. 

Dos 40 alunos ~ue se graduam na 4a Serie'Primaria, apenas 22 matricl 
lam-se na la serie secillldaria. 

° ingresso no curso secundario representa urn grande anelo generali
zado nas classes popull.'res dos centr~s urbanos. Representa a espe
ranga de urn melhor trabalho a par de urna promo gao social. 

No entanto, ao terminar 0 primeiro cicIo, que e de 4 anos, 0 jovem 
adquiriu melhor preparo basico, mas newluma habilitagao profissio
nal. Sao restritas as possibilidades de empr~go no comercio, em 
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escritorios ou nas repartigoes publicas, ~stes ultimos muito dispu 
tados. Obtidos a custa de muita concorr~ncia, 0 salario nerdura
por ~ui to tempo, nos dois pr~.li1f irus casos, equi valente ao minimo, 
que e tambem devido ao opel'(~:do ns,') qualificado. 

Diante dessa perspectiva e lia necessidade premente de mais urn sala
rio na familia, 0 jovem abmll;ona seus estudos, principal motivo da ' 
g~eda de 22 matriculados na III Serie para 11,5 que completam a 4a 
perie. 

o segundo ciclo,' 0 colegial, tem a fungao precipua de preparar pa
:j:'a a uni versidade. Continua alta a queda, pois dos 5,5 que conclu,E!fl. 
a ultima serie secundaria apenas 2,3 se matriculam nos cursos supe
tiores. Nesta etapa ja 0 fator numero de vagas nas Escolas Superio 
res pesa senslvelmente, pots,em 1960, 60 mil jovens apresentaram-se 
aos concursos de habilitagao para as 30 mil vagas dos cursos supe
~iores do Pais, sendo que 14.567 para as 1.565 vagas de medicina e 
~2.484 para as 2.810 de engenharia (33). 

:~')Diga-se de passagem que as Facu;bdades de Agronomia, Veterinaria, 'a 
'Universidade Rural do Brasil, nao preechem 0 quadro das suas vagas, 
nurn -~f~ onde ainda predomina como parcela majoritaria do Produto 
Nacional Bruto 0 agro pecuario. As geragoes novas sintonizam sua 
'\'lSPOlli8 pro fissional com 0 impeto de industrializagao e urbanizagao 
dO PaJ.s. 

Alfabetizagao de adultos - vem sendo atendida atraves de metodos 
~radicionais, com apreciavel resultado. No Estado de Sao Paulo, 
por exemplo, entre 1947 e 1961, 1.216.278 adultos frequentaram os 
cursos e, nesses 15 anos a media de aprovagao foi de 64,6% (34). t animador constata,r q,ue dos alunos matriculados, mais de 5:)% sao 
menores de 19 anos135) 

Cultura Popular - Varios grupos e movimentos estudam novas tecnicas 
de alfabetizagao de adul tos, :la busca nao apenas de metodos mais . 
ade~ua~os cgmo tambem de UL1 instrumento de conscientizagao, poli ti
zagao J.sto e, de cultura popular. 

~rDestaca-se 0 Movimento de Cul tura Popular, pioneiro. nascido ha 4 
'anos no Recife, e que deu erigem ao Servigo de Educagao Popular da 
Universidade do Recife. Surgiu em seguida 0 Centro Popular de Cul
tura, de iniciativa da Uhiao Nacional de Estudantes que atua na re-
giao nordeste, leste e sul. . 

D~ o I ' 

o MEB (Movimento de Educagao de Base), de iniciativa da Confer~ncia 
Nacional de Bispos ,. ~ue vern desenvolvendo, ha mais tempo, amplo pro 
grama no Nordeste, aJ. incluidas as escolas radiofOnicas. 

As autoridades ~overnamentais v~m emprestando seu anOio a ~sses mo
yimentos, atra-.. : _ ae subsidios, assist~ncia tecr ... ' .:}a· e outros meio}3. 

4) Prote¥ao Social a Familia - A Constituigao do Brasil reconhece a 
familia a base do vinculo ~ndissoluvel, confere-lhe protegao es~e
cial, preceitua como obl'i€):atoria a assist~ncia a naternidade e a 
infancia e 0 amparo a faL'J.lia de prole numerosa. 01 

I 

o 
I 
I 

O \ J 

Nem 0 aparelhamento econOmico-social nem as leis ordinarias t~m fa
vorecido 0 pleno exercicio d~sses direitos conferidos pela Carta 
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Magna. 

o primeiro grande passo naelaboragao de uma l)olitica de protegao a 
familia foi dado com a promulgayao,da Lei Federal 4.266 de 3 de Ou
tubro de 1963, que insti~uiu 0 salario-familia no Brasil, a qual en 
trou em vigor 30 dias apos sua publicagao. Segundo esta Lei, rece= 
bera 0 chefe registrado em qualquer instituto de previd~ncia, por 
filho menor de 14 anos de qualquer condigao, a importdncia corres
p~ndente a < ~ sObre 0 salario minimo da re~iao, percentagem essa es 
tabelecida ~:ra os primeiros 3 anos de vigencia da Lei, em carater
experimental. , 

A porcentagem de 5% prov~ um ,subsidio ainda baixo, mas foi necessa
rio veneer a primeira etapa. Os tr~s primeiros anos de experi~ncia 
~arao elementos para uma revisao objetiva. 

Programa de grande alcance vem sendo desenvolvido no Estado de Sao 
Paulo ha uns vinte anos, mediante a aplicagao da chamada "Lei de 
pOlocagao Familiar, NQ 560 de 27 de Dezembro de 1949, e que de cer-

/,ta forma vinha suprindo a inexistencia do salario-fQffiilia. Instituiu 
'. }essa Lei uma verba especial junto aos Juizados de Menores para ajuda 

~ familia do menor ou f~milia substituta, para desta forma reduzir 0 
~lto nUmero de internagoes de criangas em estabeleci~entos fechados, 

, em consequ~ncia apenas do desajuste econOmico. 
, 

~sse programa expandiu-seconsideravelmente ~a Comarca de Sao Paulo, 
pois, em 1954 atendeu 459 menores de 139 f~l~lias, com a verba de 
Cr~~1.500.000,00 e nove anos depois, em 1963, 25.863 menores de 5.281 
familias foram auxiliados COD) a verba de Cr$400.000.000,00. A previ 
sao para 1964 e assistir 6.000 familias com a verba de Cr$ •••.•••• 7 
650.000.000,00 (36). 

S2gundo os es~udos recentes, efet~ados pelo Juizado de Menores de 
Sao Paulo, ate agora, 30% das fam~lias por ~le atendidas com ~sse 
auxilio tinham seu chefe assalariado, 0 que poderia causar estranhe 
za, pois essa ajuda deveria ser apenas supletfva de situagoes anor= 
~ais. Todavia, a falta do salario-familia, nao se podia ~roceder 
de outra maneira para evitar a desagregagao de muitas fam~lias. 

r--l.I!ratava-se de uma agao preventiva que devia ser desenvolvida. 
\"j' 

Com a instituigao do salario-familia, os recursos financeiros atri
buidos aos Juizados de Menores passarao a atender somente a famt. 
lias que nao se enquadrem dentI'o das exigencias daquela Lei. 

Inexiste qualquer programa geral de assistenciaa familia. PoucP,'~ 
sao as entidades que oferecem servigos eficazes no ~eajustamento e 
t'ortalecimento da vida' famil~ar, e 0 fazein em pequena escala. Mui-' 
tos sao os servigos espcciais para maternidade e inf~ncia, para a 
gestante, para a.mae solteira, para a criang~, para 0 trabalhador, 
mas quase nada ,para a fam{lia como unidade., -
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Constitui-se necessidade t1J~OS grandes centr~s induBtriais uma 
r~de de organizaqoes CI. () ~eches") parques infant is , centr~s de 
orientagao vocacional, lJeminternatos, etc., para atenderem a uma 
multidao de criangas que· na sua maioria permanece inteiramente aos 
seus proprios cuidados ou de urn irmao de J 8, 10 ou 12 anos, nunca 
acima de 14 anos, durante a aus~ncia da mae.' Agrava-se a situagao 
quando 0 per1odo escolar vi!';ente mais longo e de 4 horas, sendo que 
consideravel nUmero de escolas cotrem apenas 3 horas diarias. 

Conforme estimativa feita palo IBGE, para 0 ana de 1958, trabalha
vam fora do lar, na cidade de Sao Paulo, 137.294 mulheres entre 20 
e 39 anos de idade. Admitindo-se como hi~otese a media de 1 filho 
de menos de 14 anos para cada urna, chegarlamos a um total de 137.294 
criangas dentro d~sse grupo etario. 

[

Segundo levantamento realizado em J963(38), a capacidade total de 
atendimento de,criangas de 0 a 12 anos-nas escolas em regime de se
minternato, crechfjs .. e parques infantis, na cidade de Sao Paulo, at:ir, 

_ ge a cifra irri_§tori~_de _.J3~_.5_a?, para atender um m1nimo, estimado -
'\} muito por baixo, de quase 140 mil criangas. . . 

Reflexo dessa situaGao e 0 nUmero de menores recolhidos provisoria
mente pelo Plantao do Juizado de Menores em Sao Paulo, que de ac6r
do com as estat{sticas la existentes, 28% situam-se entre 10 e 13 
anos. Constata-se ainda n~sse grupo alta porcentagem de apreendi
dos por fuga de casa. 

5) Proteqao a Infancia e Juventude 
Atendimento medico e a1imentar na ~rimeira inf~ncia - Atraves do 

Departamento Nacional da Crianga, do linisterio da Saude, orgao nor· 
mativo e executivo, vem sendo desenvolvido atraves dos postos de PUE 
ricu1tura, amplo programa de assist~ncia medica e alimentar a crian: 
ga no Pa1s. 

Esse program t~m concorrido definitivamente para a redugao do 1ndi
ce de morta1idade na priQeL'a infB..:Lcia nas classes populares dos 
centr~s mais desenvolvicos. No entanto, a falta de outros recursos 

~··-·-),de ajuda a fam11ia, na ause;::.8ia de melhor articulagao com os mesmos, 
" . quando existem, os Postos de :euericul tura perdem grande parte de 

sua eficacia. .. 

Surge 0 problema da mae que divide 0 leite do recem-nascido com os 
outros filhos. E a crianga infectada pel a precariedade de higien. 
da habitagao. E 0 Posto sue, pela car~ncia de pessoal adequado, 
deixa de propiciar educayao sanitaria as maes. 

Reproduzimos a seguir algumas das conclusoes a que chegou a XI Jor
nada Brasileira de Puericultura e Pediatra (Junho de 1960) (39). 

"Esta ocorrendo uma transfer;ncia de obito do 12 ano de vida para 
os imediatamente subsequentes, sobretudo, 0 22 e 0 ;2, fen6meno equi 
valente a uma "moratoria da morte". -

liAs condigo6s socio-econ6micas precarias (miseria, baixo padrao cul
tural, falta de recursos da comunidade, analfabetismo, etc.) conti
nuam sendo os fatOresdominantes da morbidade e da mortalidades das 
criangas". 
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"As medidas preventivas e a educagao sani tarif1. das massas na escala 
em que estao sendo realizadas aincl" "n.o t~m side expressao signifi
cativa e bem assim os projetos integrados em face do seu reduzido , 
numero". 

Melenda Escolar - Considera-se que, no periodo escolar, a princi
pal assist~ncia-a saude da crianga deve Ger a de urna sadia alimen
tagao. Atraves da Campanha Nacional da Merenda Escolar, do Minis
terio de Educagao e Cultura, com ajuda de "Alimentos para a Paz" 
cjios Estados Unidos, vem sendo desenvolvido programa de fornecimento 
de leite para merenda escolar nos cursos primarios, atraves de con
y~nios com autoridades locais. Esta campanha tern contribuido de ma 
neira valiosa nao so pela ajuda direta, como pelo estimulo a inicia 
tiva local. Neste ano beneficiou mais de 800 mil escolares no Esta 
do de Sao Paulo. -

Protegao ao menor - 11. falta de urn sistema efetivo de protegao a fa
milia, tanto os servi20s especiais para menores abandonados como os 
Juizados de I1Ienores sao }Jl'ocurados por um grande nlimero de familias 

.. ··"Jem si tuagao econ8mica precaria ou de desaj uste por d(lenga ou proble
___ .. mas menos graves de relagoes conjugais, os quais em principio, deve 

riam ser atendidos por ag~ncias de protegao a familia. -

~o Juizado de Menores de Sao Paulo, para citar urn como exemplo e de 
urn ponto de vista predominantemente social que v~m sendo atendidos 
@sses problemas, dentro da propria familia ou de familias substitu
tas, mediante £s recursos concedidos pela "Lei de Colocagao Familiat~ 
tutela ou adogao. 

o ~,Outro aspecto importante a considerar e a co~peragao entre gov~rno e I !\J;arj;iculares no atendi~e:r:to da crianga. 'O-:-Servigo Soci~l de Me!l;ores 

O f
ilA orga.o estadual que admlnlstra os estabeleClmentos ,para lnternagao de 

,II menores ou infratores, vem, de alguns anos para ca, desenvolvendo am 
pla articulagao com as instituigoes privadas.· -

I 
DI 
o 

i 

o 
o 
o 

I 

Dos 9.861 menores hoje sob sua guarda" 7 .210 estao confiados a urn 
total de 110 entidades priyadas com as quais e mantido conv~nio me
diante contribuigao mensal "per capita" (40).' r ~,: 

~ \: -, . .'" . 
,-·0 Estado mantem estabelecnmentos para lnternagao prolongada de In-. 

fratores, para reeducagao de menores dificeis, para portadores de 
deficiencias fisicas ou mentais. Mesmo neste ultimo caso, vem re
correndo a algumas entidades particulares existentes e incentivando 
a criagao de outras. . .... 

I 
I ~ 

Esse Servi,go realizou, nos ul timos 3 anos, urn programa de esclare.ci 
niento da opWao p-U1:Jrica, abrangend'otOdasas-re-gro-e-s-d:o EEii;ad-o-s~~ 
bre-o-prgJ~Iema da=-_~J:'iaIi9a~'no-l11't-"U~~~O:=de-:p'~i~gp-ar8 __ :r: a_~l!1eJ;lta,JJ,dade __ p'a
ra-U:lJra-aecen~raliza9ao-doEr-'se:i:'vr20s estaduais, que se concentravam 
ria Capital, a base de participagao dos governos municipais e inicia 
tiva particular local. Foram sensiveis os resultados tanto quantoa formagao de urna nova mentalidade como a constituigao de varioscon 
sorcios municipais e de agencias locais para tratar do problema da -
crianga, sempre dentro da perspectiva da familia e mediante partici~ 
pagao da comunidade. - . 

Outro ponto tambem a considerar e 0 do trabalho do menor. 

o 
o 
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o curso primario tem a durr:gao de apenas 4 anos e a Constituigao Fe 
deral permite 0 trabalho somente a partir de 14 anos, surgindo dal
o chamado "hiato nocivotl, j.sto e, 0 perlodo que vai dos 11 aos 14 
anos, durante 0 qual os t.ienores permanecem sem atividade regular. 

A Constituigao outorga aos JUlzes de Menores 0 poder de autorizar 0 
trabalho do menor entre 12 e 14 anos,em casos excepcionais. Na ci 
dade de Sao Paulo foi concedida media anual de 5.500 dessas autori= 
zagoes no periodo de 1957 a 1960. A autorizagao_so e dada apos es
tudo cuidadoso dn situaqao fami1iar,e das condigoes de trabalho pr~ 
tendido, tendo em vista autorizar somente em casos extremos e para 
!3ervigos que nao of ere gam inconvenientes para a saude e mora.L do m~ 
nor. 

Ja surgiram movimentos de opiniao publica e urn projEto de lei foi 
apresentaeo ao Congresso Nacional, retirado logo apos, para modifi
car a Constituigao, reduzindo a idade inicial de trabalho para 12 
~nos. Registram-se outros movimentos, talvez mais solidos, contra 

,'-) ~ inovagao • 

. ~speramos que 0 principio ja estabelecido seja mantido e que urn es
fOrgo real se faga no sentido de propiciar escola ate os 14 anos de 
idade, e nao diminuir a idade legal para 0 inlcio do trabalho. Pa
ta as situagoes extremas, ja ha 0 recurso da autorizagao es~ecial. t verdade que vem sendo concedidas em grande escala, mas 0 sao para 
suprir necessidades decorren~es de urn ;erlodo de transigao. 

Otrabalho do menor de 14 a 18 anos esta sujeito a fiscalizagao es
pecial, a qual tem sido l1ouco operante~ a falta de melhor"definigao 
de atribuigoes entre os orgaos responsaveis e deficillnciade seus 
respectivos aparelhamentos tecnico-administrativos. 

o orgao federal· SAM (Servigo de Assist~ncia a Menores), depend~ncia 
do Ministerio da Justiga, restringiu-se, ate 0 presente ao cui dado 
de menores abandonados e infratores, em regime de internato, nurn to 
tal em 1963, de 10 mil na cidade do Rio de Janeiro e 8 mil em outros 
JPstados. 

C)O assunto tem sido tratnCo severamente pela imprensa e varias comis
soes ja foram encarregadas de estuda-lo. Em Maio de 1963, foi no
meada pelo Govllrno Federal unm Comissao, a qual em Setembro dllsse 
mesmo ana npresentol1 0 resultado dos. seus trabalhos urn anteprojeto 
da instituigao da "Fundagao Nacional do Bern Estar do Menor" e con
sequente extingao do SAM, diretamente subordinada ao Presidente da 
Republica (41). ". . 

Essa Fundagao tera por objetivo fundamental tlformular e implantar a 
polltica nacional do bern estar do menor~ mediante estudo do proble
ma, planejamento das solugoes orientagao, coordenagao e fiscaliza
gao das entidades que executam essa polltica. 

Entre os princlpios firmados, destaca-se "assegurar prioridade aos 
programas que visem a inte~ragao do menor na comunidade atravGs da 
assistencia na propria faIDllia e da colocagao familiar em lares 
substitutos". 

A Fundagao subvencionara os 6rg~os regionais, estaduais, locais, en
tidades particulares, e apenas excepcionalmente aministrara servi
gos. 
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A natureza jurtdica adotada procura 
nistragao rotineira, permitindo-lhe 
cessario para produzir frutoG. 

livra-lo da burocracia d~ admi-, 
assim 0 dinamismo que Ihe e ne-

A estrutura tecnica adm'i.i:!:i.ut;:L'ntiva prevista favorece a atua<;ao dos 
tecnicos e reduz a in-i:;(JrfeJ.'l\ncia polt tica, garante a adapta<;ao dos 
programas a cada regiao do Pa{s e autonomia dos orgaos regionais e 
locais. Ho artigo financeiro, vincula 3% da receita tributaria 
~nual para os seus programas, sem 0 que nada poderiarealizar. Res
ta agora 0 encaminhamento do projeto pelo Executivo ao Legislativo. 

A COl~TRIBUIOAO DA UlnCEF NO BRASIL 

A UNICEF iniciou ~ua prestagao de Servigos ao Brasil, em 1950, ten
do sua atuagao ate 1957 se concentrado em fornecimentos de leite e 
e~uipamento para entidades oficiais e particulares deassist~nci~ 
medica as populagoes, e estipendios para 0 treinamento de pessoal 
auxiliar para ~sses programas • 

. :·'lA I;artir de 1957, passou a participar ~e programas integrados de 
saude, resultantes de uma nova concepg~o, adotada por alguns departa 
mentos oficiais. Esse ana marcou tambem 0 inicio de urna ajuda das -
mais signi~icativas - cooperou,com equipamento para a montagem da 
primeira fabrica de leite em po no Pais, abrindo assimcaminho para 
Uma possivel auto suficiencia no abastecimento do leite. 

Alem da cooperagao com varios programas de nutrigao, clube de maes, 
fabricagao de vacinas e outros, e de se destacar a ajuda, que ulti
mamente, passou a fornecer aos programas de preparagao de pessoal 
para 0 ensino primario e auxtlio tambem em equipamento e materia 
escolar para cursos primarios em regioes subdesenvolvidas. 

A colaboracao da UNICEF no treinamento de pessoal e urn dos pontos 
marcantesda sua atuagRo no Brasil, sendo ~ue nos primeiros anos no 
~reparo de pessoal I;ara atenGimento da saude da crianga, e nestes 
ttl tim~s tempos tambem para 0 ensino primario. . 

:)Verifica-se atraves da evolugao da ajuda da UlUCEF no Brasil, urna 
'" J,inha de ampliagao para outros programas basicos, alem dos espe.tfi

cos de saude da prime ira infAncia, 0 que corresponde as necessidaa-
des reais do Pais (42) . 

. ~. 
~) 

J 
/ 

v - Medidas a serem tomadas para a melhoria 
da situacao da crianca e da Juventude 

Integragao do Bem Estar Social no Planejamento para 0 Desenvolvi
mento .. 

Nao se concebe desenvolvimento econOmico divorciado do social. A 
valorizagao do homem, mesmo nao considerado em t~da sua dimensao hu
mana, mas ao menos como urn dos fat Ores da produgao, deve estar in
cluida em qualquer programa de desenvol vime:lto. Um certo grau de 
higidez, ser alfabetizado, ser possuidor de urn preparo profiasional 
atendem aos reclamos atuais da fOr<;a do trabalho. 

n \) 
I D I . 

o primeiro passo no processo de planejamento sera definir a area 
funcional do bem estar social e caracterizar os problemas que devem 
ser cobertos, tendo em vista as peculiaridades de cada pats ou re-

o 
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giao em dado momento histOI'ico. " \ \ , 
Selecionadas e caractel-';_ zadas as areas, vem a necessidade de inves
tigar a extensao do proiJ,:.ema, ou melhor, quantificagao das necessi
dades. Em certos setores, a quantificagao e problematica mas nao -
deve ser considerada imposslvel. 

;No momenta da e~timativa das,necessidades, estas devem ser defini
das nao apenas a luz de urn mlnimo absoluto estimado p~r especialis
tas das cillncias human8,s, ;-laS em confronto com 0 mlnimo dese~ado pe 
las sub-populagoes, 0 mlnino viavel dentro da conjuntura pol:Ltico-
~dministrativa econOmico-social e com 0 maximo em fungao dos recur
~os atuais e potenciais. , 
~) Formulacao de uma Polltica do Bern Estar Social Centrada 

na Famllia e em Base Comunitaria. 

~_ponsideramos aqui 0 "bem estar social", nao como caracterlstica de 
\,:,lurn Estado, mas como Ullia das a:r;eas de atuagao propria a qualquer Es

tado, ~eja qual,for 0 seu es~agio d~ desenvolviuen10. A natur~za, 
extensao dessa area e sua? v:Lnculagoes ~Qm outras e que variarao 
conforme as condigoes peculiares a cada pals. 

A polltica do bern estar social resulta de uma tomada de posigao pe
~o gov~rno, face aos problemas sociais, visualizados no contexto da 
realidade nacional, consubstanciada nurn corpo de diretrizes e num 
$istema tecnico administrativ~ para 0 seu tratamerito. 

o Brasil, como a maioria dos palses latino americanos, ainda nao 
)( elaborou sua pol{tica do bem estar social, salvo em certos setores 

como a Previd@ncia Social, ja instaurada em tOda a America Latina. 

J'Esta politica devera, a nosso ver, ser centrada na familia e desen
\volvida em bases comunitarias. 

\

E a familia a celula da vida social onde se forjam os homens e ao 
,mesmo tempo onde se fundamenta e se fortifica a propria estrutura 

, )social. 

Nesta passagem brusca de sociedade rural arcaica para a sociedade 
urbana industrializada, a familia vem sendo seriamente afetada, nao 
apenas pelas necessidades aociais oriundas dos encargos naturais, 
que se tornam cada dia mais onerosos, como tambem pelas profundas 
alteragoes sofridas em sua propria estrutura. 

o fortalecimento econOmico e social da familia apresenta-se como a 
pedra angular de qualquer politica do bern estar social. ' 

As comunidades, organizadas a base geografica ou por centr~s de in
ter~sse, captam a grande fOrga associativa do homem, e uma vez dina
mizadas oferecem ao desenvolvimento dos programas de bem estar so
dial base segura, alem de fonte inexeurivel de recursos humanos e 
materiais. 

Obter-se a participagao ativa da comunidade, desde sua conscienti
zagao para os seus problemas, busca das solugoes mais ade!luadas e 
atuagao direta nos programas, ao inves de simples concessao de 
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beneficios atraves de um sistema paternalista de Estado ou declas
ses, constitui-se em garantia de promogao social. 

"0 desenvolvimento reC[uer Ilue a estagnagao seja rompida pelo povo, a medida Ilue @le comegn a p8r as coisas em ordem para melhorar suas 
prgprias condigoes. Se isso e para ser; c£nseguido de urn modo demo
cratico, 0 povo deve cooperar, formar orgaos para tal cooperagao" 
(43) • 

3) Protegao a Crianga e a Juventude Integrada nos Programas de 
Protegao a Familia 

, -o desajustamento do menor e, na sua extensao e gravidade urn sinto-
rna e como tal deve ser considerado e tratado •. :E consellu€ncia da 
indigencia e desorganizagao familiar e fruto das transformagoes . 

" pruscas Il~e atravessa a humanidade na passagem de uma para outra 
O~p pivilizagao. 

-; :-"';A protegao a crianga e ~ jllventl}de deve portanto estar integrada 
I "'"'nos programas de protegao a famllia e formulada numa perspectiva o de mudanga social. 

Nos programas de prote9ao a familia, ressaltamos como elementos fun 
~amentais- salario-famllia, subsidios familiares e habitagao. -

o 
n 

o 

o 

Salario-familia - torna-se indispensavel para atender as necessida
des oriundas dos encargos familiares sem atentar-se contra 0 prin-
cipia !lllara trabalho igual, salario igual". , 
. , " 
~a foi adotado em,grande nlunero de palses e independentemente, pa-
rece-nos, do estagio de desenvolvimento econ8mico de cada urn. As
sim como em Ilualiluer situa9ao ha urn salario minimo exigivel pelo 
trabalhador, 0 salario-f'aJ:nlia como seu complemento natural deve 
poder ser coberto. A regulamentagao podera variar mas deve ser ad-
mitido como elemento essencial a~ regime salarial. . 

.Subsidio familiar - Nos 12a{ses em fase de desenvolvimento, onde e 
'"grande a mobilidade de_mao de obra, frelluente 0 sub-emprego e des-

'".' emprego, merecem atengao especial as familias cujos chefes nao re
cebem 0 salario minimo, ou nao estao no gozo dos beneficiosda pre
v,idencia social, ou siiLlplesL1ellte estao aus,mtes por morte ou deser
gao. 

Essas fam~lias recorrem a urna cons~elagao de ag@ncias,. sem encontra
rem solugao para 0 seu problema propriamente familiar. Procuram 
i'nternar os filhos em estabelecimentos oficiais ou particulares, 
para garantir-lhes alimentagao regular, abrigo e escola. 

Uma avaliagao sobre 0 custo desses servigos desarticulados ~sObre 
a eficacia do atendimento prestado, talv€z leve a convicgao de Ilue 
um sistema de subsidios a familia,'~dministrado atraves de progra
ma de orientagao familiar, seria alem de mais eficiente, mais bara
to e, sobretudo, mais humano. 

Acredj+'amos, no entanto, Ilue esse sistema so e viavel nas regioes 
mais prosperas, pois Ilue nas outrasseria inexellu{vel face a mise
ria generalizada. 
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H~bitaQao - Nao se pode penaar em fottalecer a vida familiar, em 
protegeI' a instituigao familia, se llao se Ihe facilitar a moradia 
decente e saudavel. POI' main complexo e dispendioso que possa pa
recer, 0 problema tem que stn' equaci.onado, e solugoes satisfato
~i~s senio as melhores, dcvc~ ser encontradas. 

Um dos primeiros passoG e cltE:,,,ar-se a estubelecer 0 minimo exigivel 
para uma habi tagao, nao de ac:h do com os c~nones de uma teoria bem 
elaborada, nas ajustavel a realidade econOmica e cultural de cada 
regiao. 

Nos paises pobres e com alta taxa inflacionaria, coloca-se, indis
cutlvelmente, 0 problema do poder aquisitivo cada vez mais reduzi
AO das classes populares. , 
Dois pontos entao devem merecer especial atengao - a capacitagao 
da mao de obra~ 0 que interessa diretamente tambem ao aumento da 
produgao do pals, para aunentar 0 orga.lento familiar, e urn siste-

;r)p!a de financiamento que enfrente a inflagao. "" 
''- -

. Ao que parece, 0 sistema de amortizagao reajustavel do emprestimo 
para aquisigao da casa, na nedida eo que aurnenta 0 salario minimo, 
nao sobrecarrega 0 orgamento familiar, e abre boas perspectivas de 
financiamento. 

4) Setores Que Exigem A~~ndimento Especial 

Dentro do complexo dos problemas analisados, ressaltam certas areas 
que exigem atendimento especial, 0 qual depend era das condigoes es
pedficas de cada pais ou regiao. ' 

P~ogramas Basicos de Saude - Neste ~etor salienta-se a necessidade 
de que os programas de atendimento a prime ira infancia se coordenem 
com outros que beneficiem a familia no seu todo e que as condigoes 
de salubridade da comullj.dad,; sejam considcradas urn pre-requisi to. 

, 

Alfabetizacao e Preparo Pro fissional - Sao pOlitos nevralgicos no 
~."desenvolvimento econOmico como no fortalecimento econOmico 'da fa
\~/milia, ao mesmo tempo que prepara 0 jovem para integral' com seguran 

ga a nova sociedade que 0 espera. -

caracitacao Rapida da Mao de Obra Adulta - Ha tOda urna faixa da po
pu agao, diriamos entre 15 e 30 anos, suscetivel de receber treina
tuento profissional Tapido para atender aos reclamos do mercado de 
trabalho ", ao Llesmo tefJPo que para aumentar sua capacidade aquisi ti
va. 

Se de urn lade prover 0 mercado de' trabalho para urn milhao de brasi
leiros, que atingem cada ana a idade de trabalho, e uma Baris preo
cupagao dos governos, nao menos grave e a falta da mao de obra pelo 
menos semi-qualificada para atender aos reclamos d~sse mesmo merca
do de trabalho. 

~ Planejamento Urbano - Em paises onde 0 'processo de urbanizagao al
canga indices elevadiss1mos, 0 planejamento urbano assume papel da 
mais alta relev~ncia, para que as cidades venham a ser unidades or
g~nicas onde se possa viver,' trabalhar, encontrar os meios para re
crear-se e cultivsr 0 espirito. 

I 
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.: As cidadesmaiores, ja por demaj.s comprometidas na sua estrutura 

O i urbana, talvez, so Ihes reste a ado gao de pIanos diretores de tipo 
. _ I corretivo. 0 crescimento desordenado dos grandes centros, probl:: 

! ma tao serio e generalizado, constitui-se em desafio ao~urbanismo 
I na busca de diretrizes e mod~los para a sua reorganizagao em bases o i I,i hurnanas;" 

, ! Ie", ~;( Serviqos Auxiliares ~a F~~ - Nos cent::os urbanos, tornam-se <;la-

O 
I.J da vez mais necessar~osse~'v~gos ou a€i~nc~as que se ocupem da cr~an II ~i ga_durante 0 perl()~-~-geai.l.s:~nGTadamll~::-@etrab-all:la:'j;·Oe:m-COriiO- para 
I .~), oclipar-6S-.lazeres,ate que a estrutura escolar venha a preencher a . 
i maior parte do dia do al1mo. ' 

"I l ~ Servigos de orientagao familiar, abrangendo todos os aspectos da 
- vida familiar tambem se fazem sentir como algo a Clue se deve dar 

atengao muito eSPecial. Nota-se Clue, por sua natureza, nao resul
tam onerosos e podem partir de grupos voluntarios da comunidade, 0, 
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devidamente assessorados. . 
<1 . 

!.a .. ..,. Recreaqao para a Juvent~ - E outro campo suase abandonado que es
"ta,a reclamar programagao ampla e adeCluada as necessidades das me
tropoles. 

t;\Educaoao de Base - 0 ultimo desta enumergao, mas nao 0 de menor im
lV portil:ncia. Pelo contrario, avul ta como programas exigidos por urna 

sociedade em mUdanga como a nossa. Ajuda 0 homem a inserir-se no 
seu meio ambiente, devidamente capacitado a atuar com ~xito pessoal 
e a dar a contribuigao efetiva Clue de cada urn espera a sua comuni
dade. 

Ate agora, os programas, metodos e tecnicas, assim como prepar~ de 
pessoal especializado nesse campo t~m convergido Cluase exclusiva
mente para as zonas rurais. Os centr~s urbanos estao a reclamar 0 
mesmo atendimento dentro do seu condicionamento especlfico. 

5) Prioridades 

~)~m todos os setores mencionado s podem ser atacados ao mesmo tempo. 
'--'Em todo planejamento, 0 capitulo das prioridades assume posigao es

trategica. 

o sistema de prioridades devera levar em conta, parece-nos, entre 
outros, os seguintes pontos-

- atendimento de necessidades ~ais urgentes das massas; 
- metas, Clue urna vez at'!.ncidas, desencadeiam outras; 
- Clue haja condigoes de exequibilidade, inclusive receptividade 

por parte da comunidade. 
. - - - .. ,-) 

Nos centr~s urbanos, em franco processo de industrializagao, apre
santa-se como ponto crucial criar possibilidades de preparo: profis
sional para os jovens de 11 a 15 anos. Estes jovens, alem de se 
prepararem para enfrentar com muito mais seguranga os futuros en
car~os de chefe de famllia, passarao, imediatamente, a ganhar urn 
salario complementar dentro da famllia, repercutindo senslvelmente 
nas condigoes de vida dos seus irmaos menores. 
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Ja nas regioes pobres, ",::,',: ;r:',,; ,(:. se iniciaram os primeiros lrC'
gramo.s de desenvolvirPc,~,) "',:"ilOm:.l~o, a pri.meira meta seja talvez, 
a recriagao de mercado dec'::balho. A dLlamizagao dos artesana
tos, tao disseminados sob :t'O,::.;la primi ti va naquelas regioes, sua or
ganizagao progressiva em sistemas cooperativos, comercializagao e 
colocagao do produtoressaltam como itens prioritarios. Nesses 
programas a crian~a poderia ser iniciada desde os 10 anos de ida
de. 

Evidentemente, a alfabetizagao constitui-se 0 ponto obrigatorio e 
imediato para qualquer regiao. . 

6) Algu..'1s pontos relevantes no desenvol vimento dos 
Programas. 

r',Como preliminar, devemos registrar que dentre os instrumentos basi
".~lcos para a realizagao do desenvolvimento econOmico social se encon

tram as reformas de estrutura- reforma agraria, urbana, da empr~sa, 
pancaria, do ensino, das estruturas po11tico-administrativas, do 
sistema de comercio internacional e outras. 

A consci@ncia dessas exig~ncias ja se faz sentir no meio do povo, 
em alguns circulos governamentais, entre tecnicos enos meios uni
versitarios. 
\ , -As formulas mais"tradicionais de prestagao de assist~ncia social de 
1ipo paternalista, seja pelo Estado, pelas classes patronais ou por 
entidades de benemerllncia, sofrem duras cr-(ticas, como alienadas da 
~ealidade do momento. 

Os programas de bem estar social, dentre ~les os de protegao a crian 
ga e a juventude devem ser pensado~ a luz de uma mentalidade intei-
ramente aberta a essas transformagoes estruturais. 

/''',Execugao coordenada e Programas Associados - Os primeiros passos 
·,./qados na dir~gao do plane jamento, nem sempre ,garantem um bom grau 

de coordenagao entre os programas. Velhos habitos de trabalho em 
areas estanques, de tipo individualista ou ainda atraves de equipes 
fechadas em si mesmas, constituem-se em bloqueios a uma agao coor
denada entre diferentes departamentos e servigos. 

Talvez 0 primeiro estagio seja 0 dos programas associados, atraves 1 
dos quais s~ procura, ao menos evit~r a,duplicidade de atendimento '1 
numa mesma area e obter suplementagao mutua entre servigos que tra
tam de diferentes aspectos do mesmo problema. 

A organizagao de comit~s integrados por profissionais de diversas 
especialidades para estu~o de problemas, elaboragao de projetos ex
perimentais, assim como para execugao conjunta entre varias ag~ncias 
pod era ajudar a desenvolver maior capacidade para os programs·coor-
denados. . 

__ ~ ______ ...c..-..~-----'-'--'-~_-----'-' __ ~_----'-_ 
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Contribuigao do Processo d~~senvolvimento de Comunidade 

A eficacia de qualquer programa de bem estar social esta condicio
nada a que seja formulado dentro de uma perspectiva da comunidade 
e executado mediante utilizagao dae fOrgas comunitarias, institui
goes, grupos organizados, l{deres naturais, etc. 

o sistema de servigos integrados para os programas de bem estar so 
cial, em franCa aceitagao como exig~ncia da tecnica do trabalho so
cial, encontra na mObilizagao da comunidade a sua linha basica de 
agao. 

o processo de desenvolvimento de comunidade, amplamente difundido 
nestes ultimos 10 ou 15 anos, em varias partes do mundo, vem produ
zindo excelentes resultados. Promove a melhoria das condigoes de~ 
vida das comunidades locais ao :Jesmo tempo que seu amadurecimento, 
~ediante ativa participagao e agao cooperativa dos seus membros e 

~_ j3.juda de agentes externos. ' , 

'~)constitui-se ~sse processo num coadjuvante, a nosso ver, imprescin 
d{vel, dos programas de desenvolvimento econOmico social. -

Estes program~s, por seu carater de amplitude e por decorrerem de 
decisoes de cupula, encontran muitas v~zes ao serem implantados, 
resistencias, mesmo pela inercia, das comunidades locais desprepa
radas. Mesmo nestes casas ocorrem modificagoes nos padroes de vi.,. 
da, as quais, no entanto sa£ incorporadas pelas p'opulaQoes, Item 
~empre conscientemente, e nao raro de maneira pouco"satisfatoria. 

Os frutos sociais d~sses programas sao demorados, de onde resulta 
um sentimento de frustagao, acentuado pelo processo ascendente de 
conscientizagao das populagoes subdesenvolvidas sOtre suas neces-
sidades e correspondentes aspiragoes. ' 

Esses desencontros transformam-se em bloqueios, os quais a nosso 
ver, podem ser removidos em boa parte, mediante a utilizagao dos 
programas e processo de dcsenvolvimento de comunidade. 

} , 

'~-O desenvolvimento de comunidade oferece oportunidade para a conse~ 
cU9ao imediata de melhorias £e vida pa,ra a comunidade, derivando 
da~ um sentimento de superagao e auto confianga. 

As atividades se processam a base de participagao democratica dos ~ 
cidadaos, 0 que ainda os prepara para inserir-se ativa e conscien
temente nos programas de desenvolvimento econOmico social, contor
nando riscos de despersonalizagao e massificagao. 

Pessoal Tecnico e Pessoal Auxiliar - Um dos pontos de estrangula
mento de muitos programas e a falta do pessoal necessario. Os qua
dros profissionais se ampliam lentamente e nao acompanham nem a ex
plosao demografica nem a expansao acelerada da industrializagao. 
Os tecnicos para 0 planejamento, cientistas e agentes sociais sao 
escassos. 

A par de uma pol{tica 'de est{mulo e criagco de facilidades para am
pliar os quadros das profissoes de n{vel superior, faz-se mister 
uma atitude realista fre~te a condigao depa{s subdesenvolvido. 
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Neo e possivel suprir-E".J em pouco tempo, no Brasil, e noutros pa!
ses latino americanos, 0 granc:e "deficit" de profissionais que suas I -,,., 
estatlsticas revelam, nao so pela pressao do tempo como pela exigui 
d/ilde de recursos econOmic os para seu prepar~ e futura remuneragao -
adequada. 

}:ao vemos outro caminho senao 0 da ;::reparagao de pessoal auxiliar 
para tOdas as profissoes ~ue devanl engajar-se nos programas de bem 
estar social. 

Aos profissionais com pre;eal'o completo s~rfam reservadas as fungoes 
de planejamento, supervisao na implantagao, administragao e avalia
gao de programas 'e mais as tarefas executivas de maior responsabi
lidade, As outras atividades de campo seriam atribuidas a pessoal 
auxiliar devidauente preparado, mediante cursos realizados nas suas 
proprias regioes, como garantia de vinculagao a area onde ira atuar 
~o futuro. 

/-\Esse pessoal neo viria con~tituir um corpo autllnomo, e sim um qor
,,~), po auxiliar sob a orientagao e supervisao de profissionais de pre-
- pal'o completo. . 

Caberia a cada profissao estudar cuidadosamente 0 sen campo de agao, 
as tarefas que the incumbem, e com objetividade procurar indicar 
aquelas que poderiam, sem risco, ser confiadas a pessoal auxilia:r;. 

Surgirao problemas de fixagao de compet~ncias, ne "status", ate me.!!. 
mo de concorr~ncia aos profissionais, mas ~sses problemas encontra
rao solugao a seu tempo, e neo deveriam sobrepor~se as necessidades. 
~rementes da comunidade. 

o "grande des~ertar" das nagoes sub-desenvolvidas de !lue tala Gun
nar Myrdal, ja na tase mais avangada de conscientizagao das massas 
e UL~ fenOmeno evidente no Brasil que vem pressionando governantes, 
~rupos econOmicos, intelectuais e a sociedade em geral. . 

q Pa!s ja entrou em prof~1das transformagoes, em um clima de tenseo, 
/-', algumas v~ses de perplc:x:idade, outras de espectativa, mas sempre 
\,~/ contiante nas suas grandes reservas naturais e humanas e na evid~n

cia de que a Nagao caminha para a maturidade • 
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"FOITTj.';S C01mULTADAS PARA os GRAFlCOS" 

Fonte A - Institute Brasileiro de Geografia e Estat1stica 
(lBGE) - Delegacia de Sao Paulo (Grafico NQ 1). 

Fonte B - Coutinho, Jose de Oliveira -"6bices para a Solugao 
dos Problemas Medico-Sanitarios em Areas de Subdesen
volvimento" - Arquivos de Higiene e Saude publica -
Junho de 1963 - NQ96 - pg. 101 - (Grafico NQ 2). 

Fonte C - p.lano Tri. ena.l de Desenvolvimento EconOmico e sociai"77 
~:L~6)"..:..]"9§5_ (L S1ntese Presid~ncia da Republica - pg;J' 

23 (Grafico NQ 3). 

Fonte D - Coutinho, ,Tose de Oliveira - "6bices Para a Solugao 
dos Problemas l1odico-Sanitarios em Areas de Subdesen
volvimento" - Arquivos de Higiene e Saude Publica -
Junho de 1963 - NQ96 - pg. 101 - ~rafico NQ 4). 
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REGIOES E ESTADOS DO BRASIL (a) 

NORTE, 

NORDESTE: 

CEl~TRO-SUL : 

CENTRO-OESTE: 

Amazonas 
, 

Para 

Maranhao 
Piaui , 
Ceara 
Rio Grande do Norte 
Para:f.ba 
:Fernambuco 
Alagoas 
Sergipe 
Bahia 

Espirito Santo 
Minas Gerais 
Rio de Janeiro 
Guanabara 
Sao Paulo 

, 
Parana 
Santa Catarina 
Rio Grande do 

Mato Grosso 
GOias 

SuI 

(a) Conforme PLANO TRIENAL DE DESENVOLVnmNTO ECONOMICO E 
SOCIAL 1963 - 19~55 - Sintese Presid~ncia da R.epublica, 
pg. 84 

.. -,-- .--
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UNIDADI~S DA Jjl~DER~9AO POR zonAS (a) 

Rondllnia 
Acre 
Amazonas 
Rio Branco 

, 
Para 

, 
Amapa 

Maranhao 
Piaui, 

, 
Ceara 
Rio Grande do Norte , 
Paralba 
Pernambuco 
Alagoas 
Fernando de Noronha 

Sergipe 
Bahia 
Minas Gerais 
Espil'i t,) Santo 
Rio de J'Lmeiro 
Guanabaru 

Sao Paulo 
, 

Parana 
Santa Catarina 
Rio Grande do SuI 

Mato Grosso 
Goias 
Distrito Federal, Brasilia 

(a) Conforme ANUARIO ESTATisTICO DO BP~SlL - 1962; lBGE / 
Conselho Nacional de Estatistica, pg. 335. 
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