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RESUMO — Como consequencia da nature- 

za profundamente interdependente do 

mundo de hoje, Cuba tamb^m foi afetada 

pela recessao mundial e pela situagcfo 

crftica do comerclo e das finangas interna- 

cionais. Contudo, o govern© cubano man- 

teve uma polftica constante para protegSb 

dos pobres e das criangas, atraves do au- 

mento na alocagao de recursos para edu- 

cagao e saude, e atraves da promogao de 

Os trSs prime iros auto res citados pertencem ao 
Instituto de Desenvolvimento de Saude de Hava- 
na, Cuba, e o ultimo i Universidade de Columbia, 
E.U.A TradugSo de Marco A Vasconcelos. Revi- 
sSo tScnica de Leda Paulani. 

( * ) Esta 6 uma versao sumciria de dois gran- 
des artigos: "La Crisis Econ6mica Mundial 
Y el NiRo: La Situaci6n de Cuba" prepa- 
rada pelo Dr. Jos6 A. Gutierrez Muniz, 
Lie., Jos6 Camar6s Fabian, Lie. e Jos6 
Cobas Manriques, e "Cuba's Economic 
Strategy and Effects of Recent Trends in 
the world Economy: implications of So- 
cial Development" de Rachelle Herten- 
berg. A visao expressa neste artigo ^ a 
dos autores, e nao necessariamente das 
Nagoes Unidas. 

maior participagao popular nesse progra- 

ma. Este artigo descreve a melhoria nas 

ireas de nutrigao, saude e educagao, e dos 

problemas ainda persistentes na ^rea de 

habitagao. Mostra que a melhoria observa- 

da alcangou a maioria da populagao, eli- 

minando grandes disparidades. 

1. Introdugao 

A Revolugao Cubana de 1959 herdou 

um setor agrfcola altamente especializado, 

uma estrutura industrial atrasada, profun- 

damente dependente de mat^rias importa- 

das e uma economia necessitando de mui- 

tos recursos cruciais. A agricultura era cla- 

ramente extensiva, refletindo-se nos bai- 

xos investimentos em irrigagao e na utili- 

zagao escassa de sementes melhoradas. Em 

1959, um tergo da terra arcivel permanecia 

inativa e 60% da terra cultivada era dedi- 

cada h cana-de-agucarO). 

Cuba nao compartilhou da onda geral 

(1) MacEwan (1981), 
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O CASO DE CUBA 

de industrializagao ocorrida na maior par- 

te da America Latina, durante a decada 

de 1930 e a d6cada de 1940. Ap6s 1959, 

a estrutura industrial dependente passava 

por uma dr^stica mudanpa nas fontes de 

abastecimento de materiais, pegas sobres 

salentes e tecnologia. A introdupiTo da tec- 

nologia expressamente sovi§tica resultou 

em graves problemas de adaptapSb, que 

inicialmente reduziram a eficiencia. isso 

coincidiu com uma substancial evasSfo de 

pessoal qualificado, devida a emigrapao de 

mais de 500000 pessoas, durante a pri- 
meira decada da Revolupao. 

Os investimentos necessirios para a re- 

capitalizapao da economia cubana, e para 

sua transformapSo estrutura I, foram eleva- 

dos, bem como seu (componente importa 

do.jA escassez de recursos naturais, huma- 

nos e de capital, bem como o pequeno 

tamanho do mercado, colocaram series 

constrangimentos na possibilidade de im- 

plementar os programas de industrializa- 

pao. Foi necess^rio depender da maximi- 

zapao de suas vantagens comparativas, a 
fim de expandir o produto que iria gerar 

os recursos necessaries para a moderniza- 

p§o e diversificapao industrial. 

Durante a segunda metade da decada 

de setenta, os pafses desenvolvidos respon- 

deram ^ situapao economica mondial com 

a implementapifo de medidas de ajustes 

estruturais. Essas medidas foram projeta- 

das principalmente para aumentar o volu> 

me de exportapoes mais rapidamente do 

que o das importapoes, e para ajustar sua 

estrutura produtiva, face ao novo conjun- 

to de prepos relatives no mercado interna- 

cional. 

Contudo, passados poucos anos, as mu- 

danpas rros termos do com^rcio e o au- 

mento nas taxas de juros enfraqueceram 

consideravelmente a posipao financeira 

dos pafses do Terceiro Mundo, e impuse- 

ram diferentes ajustamentos, levando a 

restripao de importapoes e a desacelerapSb 

no crescimento econdmico(2). 

A recessao nas economias desenvolvidas 

tern se propagado para os pafses em de- 

senvolvimento, atrav6s do com6rcio inter- 

nacional e dos mercados financeiros. A 

polftica de elevadas taxas de juros das 

economias desenvolvidas impuseram um 

significante custo econdmico para todos 

os pafses em desenvolvimento importado- 

res de capital. O aumento nas taxas de 

juros desde 1979 tern sido o principal 

determinante do aumento do pagamento 

de juros sobre o montante da dfvida, o 

qual, por sua vez, tern sido quase a princi- 

pal fonte de aumento nos pagamentos to- 

tals. 

A diferenpa entre a recessao corrente e 

a crise de 1973-76 e que, durante o pri- 

meiro perfodo, as taxas de juros reais (de- 

finidas como taxas nommais deflacionadas 

pelos prepos de exportapao dos pafses em 

desenvolvimento) permaneceram baixas. 

Na presente situapSb, as taxas de juros 

reais tern subido acentuadamente, e prova- 

velmente devem permanecer elevadas; em- 

bora as taxas no mi na is estejam ate certo 

grau diminuindo, elas estcfo ainda acima 

da taxa de aumento dos prepos de expor- 

tapao dos pafses em desenvolvimento^. 

O impacto do declfnk) nos prepos dos 

produtos primaries sobre a balanpa de pa- 

gamentos dos pafses em desenvolvimento 

que nao possuem petroleo tern sido seve- 

re. Suas relapoes de trocas externas^ que 

deterioraram-se em torno de 10% durante 

1978-80, na esteira do acentuado aumen- 

to nos prepos do petrdleo, caiu em mais 

de 7% em 1981-82, a despeito da substan- 

cial estabilizapao dos prepos desse produ- 

to. Esses movimentos dos prepos, e o de- 

clfnio no volume das exportapoes dos paf- 

(2) UN, Department of International Econo- 
mic and Social Affairs (1982). 

(3) 'bid. 
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ses em desenvolvimento sem petroleo, 

conduzem a um deficit em conta corrente 

elevado, totalizando 108 bilhoes de d6la- 

res em 1981 e 87 bilhoes em 1982, cerca 

de duas vezes o nfvel anual medio durante 

o perfodo 1977-80(4). 

Como uma consequencia da natureza 

profundamente interdependente do mun- 

do de hoje, Cuba tern sido afetada pela 

recessao mundial e pela situapao crftica 

do com6rcio e das finanpas internacionais. 

Entretanto, Cuba pode ser diferenciada 

dos outros pafses em desenvolvimento, de- 

vido a' sua economia com planejamento 

centralizado, direcionada para metas igua- 

litclrias, e a sua participapao no CMEA. 

Entretanto, como muitos outros pafses do 

Terceiro Mundo, Cuba estci enfrentando 

simultaneamente restripoes estruturais e 

pressoes externas, ambas interagindo e in- 

fluenciando a direpao da economia interna 

e as polfticas sociais. 

2. Efeitos da Recessao sobre a 

Economia Cubana 

Durante o perfodo 1971-75, o pro- 

duto social global (GSR) aumentou a 

uma taxa media anual de 7,5%. Entre 

1976 e 1980, essa taxa atingiu 4%. Em 

1982, a taxa de crescimento atingia ainda 

3,9%, a despeito da crise. Como se deta- 

Ihar^ mais adiante neste artigo, a taxa de 

crescimento foi acompanhada pelo aumen- 

to de produtividade e por mudanpas im- 
portantes na polftica economica. 

Todavia, a crise economica de ambito 

mundial de 1979-82 trouxe grandes difi- 

culdades para a estrat^gia economica de 

Cuba, devido a situapao dos prepos relati- 

ves internacionais (prepos baixos para pro- 

dutos primaries, enquanto os bens manu- 

faturados tiveram seus prepos aumenta- 

dos). O impacto sobre Cuba pode ser vis- 

to atraves da evolupao dos prepos de seu 

principal produto exportado (apucar), re- 

(4) IMF (1983). 

lativamente aos prepos de alguns impor- 

tantes bens importados. Em 1960, os re- 

cursos obtidos com a venda de uma tone- 

lada de apucar poderiam comprar 6,3 tone- 

ladas de petrdleo; em 1982 poderiam 

comprar somente 0,7 toneladas. Em 1959, 

um trator de 60 HP poderia ser adquirido 

com os recursos obtidos pela venda de 24 

toneladas de apucar, por^m, no final de 

1982, eram necessarias 115 toneladas de 

apucar para comprar o mesmo trator(^. 

A alterapao dos prepos do apOcar pro- 

vocou mudanpas nas condipoes subja- 

centes de oferta. O prepo desse principal 

componente de exportapao cubana subiu 

muito em 1980, mas caiu quase 70% en- 

tre outubro de 1980 e dezembro de 1981. 

Ficou abaixo das mais pessimistas previ- 

sdes, e manteve-se ainda abaixo do prepo 

mfnimo estabelecido no Acordo Interna- 

cional do Apucar (ou seja, abaixo de US$ 

13 por libra-peso). Cuba perdeu aproxima- 

damente 500 milhoes de ddlares, durante 

os ultimos anos, devido a essa queda de 

prepos (6) 

Os demais produtos exportados, que 

representavam 17% do total em 1980, 

apresentaram performance diversa. As ven- 

das para o exterior, de nfquel, de peixe 

congelado, de frutas cftricas, de rum e de 

frutas em conserva aumentaram, enquanto 

as vendas de cromo e de alimentos do 

mar declinaram levemente. A profunda 

queda nas vendas de tabaco e cacau, co 

mo resultado de varios anos de superpro- 

dupao, tambem afetou a renda de expor- 

tapao cubana. O prepo do nfquel manteve- 

se alto durante os primeiros anos da cor- 

rente recessao economica mundial, mas 

comepou a cair durante o ultimo trimestre 

de 1981, e continuou a cair durante o 

primeiro trimestre de 1982, antes de esta- 

bilizar-se a um nfvel 7% abaixo dos nfveis 

medios de 1981. Assim, a expectativa de 

(5) Castro Ruz (1983) 

(6) Prisma (abril de 1983). 
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mercado para os principals produtos de 

exportapSb cubanos nao 6 muito encoraja- 

dora. 

Cuba reduziu drasticamente suas im- 

portapoes em moeda corrente, como parte 

das medidas de ajustamento adotadas pelo 

governo. Entretanto, as importapoes de 

maquin^rios, o principal produto de im- 

portapSo cubana dos pafses capitalistas in- 

dustrializados, representa ainda uma pres- 

s^o consider^vel para a situap^o deficitciria 

do pafs, pois as manufaturas que aden- 

tram o pafs pela via do comercio interna- 

cional podem muito bem continuar a au- 

mentar de prepos, dado que 6 improveivel 

que ocorra uma grande desacelerapao da 

inflapao nas economias desenvolvidas. Isso 

tern conduzido Cuba a busca de financia- 

mentos internacionais tanto para cobrir os 

deficits no balanpo de pagamentos, como 

para continuar os atuais programas e pro- 

jetos. No infcio da d6cada de setenta, a 

Uni§b Sovi^tica financiou os deficits do 

comercio cubano, e tamb^m forneceu as 

necesscirias garantias para tornar Cuba me- 

recedora de cr6dito junto as agendas capi- 

talistas de empr^stimo. Os creditos dos 

pafses capitalistas tern estado disponfveis 

atrav^s de duas fontes: governos e bancos 

privados. Cuba tern tambem tornado em- 

prestado nos mercados financeiros interna- 

cionais. Embora as filiais estrangeiras de 

bancos americanos estejam proibidas de 

fornecer qualquer tipo de credito de curto 

prazo para Cuba, os bancos europeus, en- 

tretanto, tern fornecido ao Banco Nacio- 

nal de Cuba empr6stimos de longo prazo 

em moeda corrente europda. 

Contudo, o acesso ao mercado finan- 

ceiro internacional tern se tornado ma is 

complicado nos anos recentes, devido ao 

aumento nas taxas de juros dos pafses 

desenvolvidos, e devido £i relativa incerte- 

za das possibilidades de pagamento dos 

pafses profdndamente endividados do Ter- 

ceiro Mundo. Cada aumento de um ponto 

percentual nas taxas de juros dos merca- 

dos de Euromoedas representa um au- 

mento de cerca de 20 milhdes de pesos 

nos custos relatives aos juros do debito 

estrangeiro de Cuba. (At6 1971 o peso 

cubano mantinha paridade com o d6lar. 

Em 1981, a taxa de cambio oficial flutua- 

va entre 73 cents e 83 cents do d6lar para 

um peso cubano). Desse modo, os custos 

dos juros durante 1982 foram cerca de 80 

milhdes de pesos mais altos do que deve- 

riam ter sido, a taxa de juros prevalecente 

em 1978(7). 

Cuba tern gerenciado prudentemente 

sua dfvida. Os planejadores cubanos re- 
duziram as importapoes em 1978 e 1979, 

em seguida a queda nos prepos do agucar, 

e foram capazes de financiar nfveis de 

importacdes mais elevados em 1980 e 

1981 sem empr^stimos Ifquidos, gra(?as d 

melhoria tempor^ria nos pregos de agucar 

naqueles anos. Mas Cuba experimentou 

uma grande e r^pida redugefo nas facilida- 

des de credito de curto prazo, que come- 

gou no quarto trimestre de 1981, mas que 

se concentrou na primeira metade de 

1982. Muitos outros pafses do Terceiro 

Mundo sofreram redugao no acesso aos 

financiamentos externos durante a reces- 

sSb. Entretanto, a percentagem da redu- 

gao cubana foi particularmente excessiva 

— 25% —, tres vezes a m6dia da redugao 

experimentada no mesmo perfodo^ pelo 

grupo de pafses do Terceiro Mundo. 

Cuba renegociou recentemente um ter- 

go de sua dfvida. Em setembro de 1982, 

Cuba foi aos governos e bancos dos pafses 

credores, a fim de renegociar aproximada- 

mente 1,3 bilhoes de ddlares, que repre- 
sentam dfvidas de medio e longo prtfzos 

com garantias de que o pagamento de 

juros devidos sobre esse montante conti- 

nuaria. Foram alcangados acordos satisfa- 

torios em margo de 1983. 0 Banco Nacio- 

nal de Cuba adotou linhas de conduta que 

visam d dfvida futura, dentre as quais sd 

inclui um gasto total com a dfvida nao 

(7) UNCTAD (novembro de 1982). 

(8) ibid 
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superior a 3,5 bilhoes de pesos e uma 

razao servico da dfvida/exporta(?6es nunca 

acima de 45% (9 K 

Os lapos de Cuba com a URSS, e sua 

participate no CMEA, amenizaram os 

efeitos da atual recessao sobre o comercio 

cubano, e sobre sua posit0 financeira. 

Cuba entrou para o CMEA em 1972, po- 

r6m tern mantido intensas relates bilate- 

rais com todos os membros do CMEA 

desde o infcio da d6cada de sessenta, e 

tern gozado de todos os beneficios dos 

membros do CMEA, embora sem uma in- 

tegrat0 formal. Esses antigos lapos com 
os pafses socialistas, bem como as atuais 

relates eco no micas com os mesmos paf- 

ses, tern sido decisivos para as perspectives 

da economia cubana. Sem acesso aos mer- 

cados e fontes de abastecimentos socialistas, 

a Revolut0 Cubana poderia ter falido 

completamente. 

Os acordos de comercio de longo prazo 

deram estabilidade a Cuba em termos de 

venda de seus produtos e de garantia de 

pregos, os quais permitiram melhor plane- 

jamento e melhores projegoes. Alem disso, 

esses acordos tern sido bastante flexfveis 

para permitir a Cuba redirecionar seu flu- 

xo de com6rcio em diret0 aos mercados 

dos pafses desenvolvidos quando os pregos 

forem favor^veis, a fim de obter um 

maior volume de divisas. O fornecimento 

de petroleo para Cuba foi inclufdo no 

acordo de pregos com a URSS, o que tern 

em parte protegido Cuba dos efeitos infla- 

cioncirios dos aumentos de pregos do pe- 

trdleo. 

Os lagos economicos de Cuba com os 

pafses socialistas incluem atividades finan- 

celras e assistencia tecnoldgica. Foi recebi- 

da uma assistencia financeira substancial 

da UniiTo Sovietica, atrav^s de cr&Jitos 

com juros baixos, com condigoes privi- 

legiadas de pagamento. Esses creditos tern 

(9) Ibid. 

sido utilizados para a construt0 de fcibri- 

cas, explorat0 de petrdleo, modernizat0 

e expansao de instalat65 de nfquel, e 

mecanizagao e modern izagao da industria 

de agucar, entre outros projetos. Em 

1972, um novo acordo de longo prazo foi 

assinado entre Cuba e Uniao Sovtetica, 

estabelecendo que o pagamento do d^bito 

acumulado ate 1973 poderia ser suspense 

ate 1986. Apos esse prazo, os debitos 

devercfo ser ressarcidos em prestates sem 

juros durante 25 anos. Desde entcfo, Cuba 

tern recebido novos creditos com juros 

baixos, para financiar deficits do balango 

de pagamentos, com pagamento sem juros 

tamb6m a se iniciar em 1986^0). 

3. Ajustamentos na Polrtica Inter 

na 

O governo cubano respondeu as reper 

cussoes da crise mondial atraves de medi- 

das de austeridade ao nfvel economico, e 

de uma maior flexibilidade em sua estru- 

tura de planejamento, bem como em sua 

organ izagao socio-polftica. A mudanga 

mais importante, com relat0 a estrutura 

de planejamento e a regulamentagao do 

mercado interno, foi um enfoque mais 

formal na implementagao do planejamen- 

to economico, pela adot0 de um piano 

de desenvolvimento plenamente articulado 

com pianos subordinados de nfveis mais 

baixos, aprovando instrumentos tais como 

an^lise de custos, e introduzindo, em mui- 

tos casos, um novo m6todo de cilculo 

econdmico. Esse m^todo tern o propbsito 

de assegurar o financiamentoi prbprio e a 

rentabilidade das empresas individuals, re 

querendo-se a cada unidade contabilizar a 

margem de lucro, ap6s ter coberto suas 

proprias despesas, com a renda por ela 

gerada. Por volta de 1980, 95% das em- 

presas estavam operand© sob tal siste- 

ma(f 1). 

(10) Ibid. 

(11) CEPAL (janeiro de 1982). 
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A introdupao de urn "mercado parale- 

lo" e de uma reforma salarial tambem sao 

pontos-chaves nos recentes ajustes ao no- 

vo ambiente economico internacional e 

condipoes sdcio-polfticas internas. Hoje 

existem tres diferentes mercados internes 

operando simultaneamente: o mercado de 

produtos bcisicos, racionados, a prepos fi- 

xes e mais baixos; o mercado paralelo 

para bens complementares e produtos in- 

dustriais, a prepos elevados, que represen- 

tam 10% do total do valor das vendas a 

varejo no pafs; e os mercados dos agricul- 

tores, artes<K)s e trabalhadores, onde os 

prepos sao determinados pela oferta e pro- 
curan2). o Estado contribui para estes 

ultimos mercados, fornecendo os necessa- 

ries servipos e infra-estrutura ffsica. 

Em 1981, uma nova reforma salarial, a 

primeira desde 1963, introduziu uma taxa 

de salarios baseada na complexidade e 

qualificapoes necessarias para o trabalho, 

bem como um sistema de pagamentos adi- 

cionais, quando os nfveis de produpao ul- 

trapassarem o nfvel "normal" Foram es- 

tabelecidos pagamentos para "condipoes 

especiais de trabalho" a fim de conseguir 

uma melhor distribuipao setorial e geogra- 

fica da mao-de-obra. No setor agrfcola, 
caracterizado por baixas rendas, o sal^rio 

mfnimo foi aumentado em 27%. Foram 

determinados salarios especiais para traba- 

lhadores em atividades tais como saude 

publica e educapaod^).! 

Em 1980, a renda media mensal era de 

148 pesos, representando um aumento de 

19% em dois anos. No mesmo perfodo, o 

salario mfnimo aumentou 14%. Para o pe- 

rfodo 1976-80, o aumento nos salaries foi 

de cerca de 10%. Somente apos essa eleva- 

pao na renda e que se tomou a decisao de 

decretar a reforma de prepos no varejo. 

Os prepos permaneceram constantes desde 

1965; em 1981, apos dezesseis anos, os 

(12) Prisma (abril de 1983). 

(13) CEPAL (janeiro de 1982). 

prepos de 1500 dos mais de 150000 pro- 

dutos vendidos atravds da rede de distri- 
buipao a varejo, subiram de 10 a 12% 

em m^dia^14). (Nota: para o perfodo 

1965-81, portanto, os prepos correntes 

podem realmente ser considerados equiva- 

lentes a prepos constantes). Em adipao, 

uma polftica de garantia de emprego, ao 

lado da elevapao dos nfveis de salario 

mfnimo, assegurou uma renda familiar 

mfnima aos segmentos mais pobres da po- 

pulapao de Cuba. 

A despeito das repercussoes da crise 

mundial, foi introduzida a Lei de Previ- 

dencia Social, representando um passo im- 

portante na polftica que introduziu mais 

seguranpa aos trabalhadores, em termos de 

pensao e cuidados socials. A lei aumentou 

o numero de pessoas beneficiadas, e con- 

cedeu protepao para todos os idosos. Ela 

estendeu o alcance da protepao para os 

casos de incapacitapao parcial, doenpas e 

acidentes relatives ao trabalho, aumentan- 

do as taxas de subsfdiol em 19%. Alem 

disso, a lei incluiu aumento de pensao 

para aqueles que permaneceram no traba- 

lho apos a aposentadoria por idadeHS). 

Em termos de polfticas relativas a si- 

tuapao economica externa, o programa de 

austeridade governamental tern contrafdo 

o consume, pela redupao de importacoes 

em bens intermediaries e bens de capital 

necess^rios para a produpao de bens de 

consume, e pela utilizapao de uma polfti- 

ca monetaria est^vel, que permite aumen- 

tar a produpao para exportapao, e reduzir 

as importapoes necessarias. Durante o pri- 

meiro ano da crise (1979-80) Cuba fez 

um esforpo para diminuir ainda mais a 

importancia do mercado capitalista como 

fonte de suas importapoes, em favor de 

compras do CMEA. Em 1982, a quantida- 

de total de importapoes diminuiu cerca de 

2%, refletindo principalmente a redupao 

(14) Prisma (abril de 1983). 

(15) Cuba Update (1980). 
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TABELA 1 

UTILIZAQAO DO PRODUTO SOCIAL GLOBAL, 1975-81 

1978 1979 1980 1981 

Nfvel ( % ) Nfvel ( % ) Nfvel ( % ) Nfvel ( % ) 

Consumo 
-Intermedi^rio 6968 42,8 7416 43,9 7900 44,9 10554 47,5 
Consumo final 7476 45,9 7970 47.2 8268 47.0 9436 42,5 
dos quais: 

- consumo 
pessoal 6106 37,5 6430 38,1 6646 37,8 7510 33,8 

- servigos 
fornecidos 
para a 
populagao 780 4,8 892 5.3 1015 5,8 1105 5,0 

- bens e servigos 
coletivos 590 3.6 649 3,8 607 3.5 821 3,7 

Formagao Ifquida 
de capital 2200 13,5 1906 11,3 2039 11,6 3063 13,8 

investimetito 
fixo 1505 9,2 1422 8,4 1462 8,3 234 10,6 

- acumulagao 
de estoques 695 4,3 484 2,9 577 3.3 712 3,2 

Prejufzos 17 0,1 17 0,1 20 0,1 50 0.2 
Exportagoes menos 
importagoes -140 0,9 -179 1,1 -518 2,9 -778 3,5 
Discrepancia 
Estatfstica -239 1,4 -232 1,4 -118 0,7 -124 0.5 
Produto social 
global 1622 100,0 16898 100,0 17590 100,0 22203 100,0 

investimento bruto 1975 1978 1979 1980 1981 (t) 

Setores produtivos 1782 12,8 2055 12,6 2042 12,1 2213 12,6 2671 12,0 
Setores nao- 
produtivos 522 3,8 530 3,0 500 2,3 

Total 2304 16,6 2743 15,6 3171 14,5 

(*) Dados em milhoes de pesos; cotas do Produto Social Global em percentagem. 

(t) Dados preliminares. 

De bens e servigos produtivos. 

Fonte: Republic of Cuba, State Statistical Committee, Cuba en Cifras (1981). De: UNCTAD, Cuba: 
Recent Economic Development and Future Prospects, Report to the Government of Cuba (November 
1982). 
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TABELA 2 

EMPREGO. PRODUTIVIDADE E SALARIOS, 1979-82 

Ano Produtividade 

(pesos) 

N.0 trabalhadores 

(milhares) 

SalSrio mgdio 
mensal 
(pesos) 

1979 
1980 
1981 
1982 

7251 
6568 
7413 (*) 
7487 C) 

2768,2 
2733,8 
2824,4 
2881,7 

143 
148 
170 
176 

(#) Dados estimados. 

Fontes: Anuario Estadistico de Cuba (1980 e 1981). 

nas operapoes com o mercado capitalista, 

enquanto aquelas envolvendo pafses socia- 

listas aumentaram em 6%(16). a polftica 

governamental, no que diz respeito ^ dfvi- 

da externa, tern sido basicamente de rene- 

gociagao, sem requerer novos empresti- 

mos. Presentemente, o montante total da 

dfvida externa de Cuba 6 de aoroximada- 

mente 3 bilhoes de d6lares(17), 

O programa de austeridade tambem re- 

sultou na escolha mais cuidadosa de inves- 

timentos, em termos de utilizapao da ca- 

pacidade existente, e em relagao as neces- 

sidades de importapao. Desse modo, os 
investimentos em energia el^trica foram di- 

recionados para aumentar os nfveis de efi- 

ciencia, e para diminuir o consumo de petr6- 

leo das instala<poes termoel^tricas (que pro- 

duzem 99% da energia em Cuba), atrav6s da 

modernizag5o dos equipamentos e intro- 

dugefo de geradores da URSS, Checoslovci- 

quia e Japao. Na industria de bens inter- 

medicirios, o mais significative crescimento 

ocorreu nos texteis, como resultado da 

utilizap^o mais intensa da capacidade ins- 

talada das indOstrias. Embora os materiais 

de construp^o n5o mostrem uma perfor- 

mance muito dindmica, eles se beneficia- 

ram da expanscfo na produpao de cimento. 

(16) Comite Estatal de Estadisticas (1982), 

(17) Priima (abril de 1983). 

A industria de agucar continua a mo- 

dernizar-se, sendo que oito novos enge- 

nhos de agucar devem ser construfdos du- 

rante os prdximos cinco anos, bem como 

uma infra-estrutura para embarque de apu- 

car. Na construpSfo dos novos engenhos o 

componente interne tern sido de aproxi- 

madamente 60%; o resto 6 importado de 

pafses sociaiistas, da Europa Ocidental e 

do Japao. 

Os investimentos na indOstria de nfquel 

devem continuar Crescendo. Todavia, um 

obstciculo muito importante para essa in- 

dustria 6 o nfvel de consumo de energia 

envolvido no tratamento do nfquel. 

Os esforgos nos investimentos dos ulti- 

mos anos parecem ter sido possfveis as 

custas de redupSb nas despesas de consu- 

mo pessoal. Contudo, o peso dos "servi- 

90s fornecidos & populapao" e o consumo 

de "bens 0 servipos coletivos" no Produto 

Social Global aumentaram levemente, o 

que 6 uma indicapSo de que as necessida- 

des bcisicas da populapfo foram satisfeitas. 

(Veja tabelas 1 e 2). AI6m do mais, ne- 

nhum dos componentes do programa de 

austeridade (redupio nas importapfies, di- 

minuipao do consumo pessoal, aumento 

de prepos, reforma salarial, renegociapSb 

da dfvida) cotocou em perigo a satisfap^o 

das necessidades Wsicas da populap^o, e 

tampouco impediu as realizapdes nas 

^reas de nutric§o, educapjfo e saude. Isso 
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estci demonstrado pelo aumento da aloca 

pao orpament^ria para educap^o e saCide, e 

pela performance dos setores sociais, co- 

mo descrlto a seguir. 

4. Performance dos Setores Socials 

e do Bem-Estar das Crianpas 

Afora seus aspectos humanitirios, a 

protepao &s crianpas, atrav£s da educapao 

e protepSb & saude, representa investi- 

mentos de longo prazo em infra-estrutura 

social e de capital humano, o que § uma 

condip^o essencial para o sucesso da estra- 

tegia que visa ell transfer ma piio e desenvol- 

vimento dos pafses do Terceiro Mundo. 

Antes da RevolupSio de 1959, a maioria 

dos servipos de saude e infra-estrutura es- 

tava centralizada na capital e nas £reas 

urbanas. A taxa de mortalidade infantil 

foi estimada em 60 por 1000 nascidos 

vivos, existia uma alta incidencla de doen- 

pas infecciosas e eram frequentes os par- 

tos fora dos hospitais. O governo despen- 

deu cerca de 3 d6lares per capita para a 
saCide^S). De acordo com uma pesquisa 

entre trabalhadores agr(colas, feita pela 

AssociapSb da Universidade Catdlica em 

1957, 14% contrafram tuberculose, 13% 

febre tifdide, 36% parasitismo intestinal e 

43% eram analfabetos^*^. 

(a) Perfil demogr^fico 

Talvez a maior caracterfstica demogr^- 

fica de Cuba, nos anos recentes, seja a 

taxa drasticamente baixa do crescimento 

natural da populapefo (nascimentos e mor- 

tes), que 6 de aproximadamente 0,9% ao 

ano. Cuba, com uma populap^o de quase 

10 milhSes de pessoas, teve uma taxa de 

nascimentos de 14,8 por 1000 pessoas 

em 1979, e a densidade da ilha era de 88 

habitantes por km^ em 1981^^. 

No perfodo p6s-revolucion4rio, o boom 

(18) Terras, Eoonomia y Dwarrollo, N.0 13 

(19) Economia y Dnarrolto, N.0 12. 

de nascimento de crianpas, que teve seu 

pico em 1963-64, foi seguido por um de- 

cl/nio persistente e gradual nas taxas de 

nascimento at6 1973, e, depois, por um 

declfnio mais acentuado. Entre 1973 e 

1981, a taxa bruta de nascimentos decli- 

nou 44%, enquanto a taxa de natalidade 

declinou de 122 nascimentos por 100 mu- 

Iheres na idade de 15-44 anos, para 60 

nascimentos. A maior parte do declfnio 

da fertilidade pode ser atribufda ao au- 

mento do controle de natalidade e, em 

menor extensao, ^s baixas taxas de casa- 

mento durante a d6cada de setenta, quan- 

do o governo se esforpou para aumentar a 

participapao feminina na forpa de traba- 

Iho. A deficiencia de habitapSfo, que tem 

afetado a taxa de casamentos. tambem 

teve um impact© sobre essa queda^^. 

O declfnio da fertilidade tem sido inin 

terrupto, e mais profundo nas cireas rurais 

e nas provfneias com uma grande propor- 

pao de popuiapao rural, embora a diferen- 

pa entre as taxas de fertilidade urbana e 

Oiral ten ha se reduzido no final da decada 

de setenta (a diferenpa mais alta foi de 

2,6 em Oriente, e 1,9 em Havana, em 

1977(22', 

Tal queda na fertilidade ocorreu parale- 

lamente aos baixos nfveis de mortalidade, 

que foram mantidos em 5,6 5,8 mortes 

por 1000 pessoas, o que resultou no de- 

clfnio das taxas brutas de crescimento na- 

tural de 19 por 1000 em 1973, para 8 

por 1000 em 1980<23>. 

(20) Comity Estatal de Estadisticas (1981). 

(21) Guttmacher e Danielson (1977). 

(22) Diaz Briquets and Perez, in PRB Bulletin. 

(23) A Pesquisa Nacional de Demografia de 
1979 mostrou que 28,9% da forpa total 
de trabalho era feminina e 31,9% das 
mulheres de 14 anos e acima dessa idade 
eram economicamente ativas durante a 
semana que antecedeu & pesquisa, o que 
representa a taxa mais alta da America 
Latina, de acordo com o International 
Labour Office. 
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As taxas de crescimento da populapiTo 

tamWm foram afetadas pelo grande nu- 

mero de emigrantes de Cuba, durante os 

25 anos passados. Ocorreram sucessivas 

ondas de emigrapSfo; uma delas alcanpou o 

pico, antes da crise dos mfsseis de 1962, 

enquanto uma das Ciltimas envolveu apro- 

ximadamente 125000 cubanos, que saf 

ram no chamado Marie! sea/ift de 

1980'24'. 

O perfil demogr^fico do perfodo pr6- 

revolucion^rio cubano estava muito avan- 

gado. Em 1958, a expectativa de vida era 

de ma is de 60 anos, e a taxa de nascimen- 

to declinou para a casa dos vinte por 

1000 pessoas. Hoje, a expectativa de vida 

e de 72 anos, que 6 aproximadamente a 

media dos pafses desenvolvidos, e mais 

alta do que a dos pafses em desenvolvi- 

mento. 

(b) Nutrigao 

Se medido somente em termos de dis- 

ponibilidade de caloriasper capita, o esta- 

do nutricional da populagao de hoje e 

aproximadamente o mesmo de antes de 

1959. Em 1958, a disponibilidade calorica 
m6dia era de 2730 por dia, enquanto 

hoje a ingestao calbrica diciria e de 2800 

na m6dia^25l Os dados da pre-revolugao, 
contudo, mascaram o fato de que nos 

anos cinqiienta nenhum homem rico so- 

freu falta de alimentos, mas o pobre era 

extremamente jfeliz se conseguisse escapar 

disso^^O, Alem do mais, a ingestao calori- 

ca media corrente e a ingestcfo m6dia de 

protefnas (atualmente 73 gramas por dia) 

nefo sao somente a media nacional, mas o 

mfnimo que virtualmente todos os cuba- 

nos tern garantido, independentemente de 

seu nfvel de renda. Os alimentos atual- 

mente. racionados fornecem uma m&Jia 

(24) Guttmacher e Danielson (1977). 

(25) Cuba Update (1980). 

(26) Leyva (1972). 

diciria de 2100 calorias per capita, e mes 

mo as famflias com menores ganhos tem 
recursos para comprar o volume total 

de alimentos permitido pelas "caderne- 
tas"(') (27). 

Dada essa visao geral, e a definigao de 

fome da FAO como sendo o consume de 

menos do que 1500 calorias por dia, po- 

demos concluir que Cuba virtualmente er- 

radicou esse problema. Isto 6 uma impor- 

tante faganha, se considerarmos que em 

1956 a proporgao da populaglto cubana 

recebendo menos do que o numero neces- 

s^rio de calorias dicirias estava prbximo de 
40%(28)J De acordo com pesquisas ofi- 

ciais de 1979, os cubanos estavam consu- 

mindo, em media, mais do que o nfvel 

necessario de cereais (104%), bem prbxi- 

mo do nfvel de gordura a ser atingido 

(85,5%), feij§b preto (85,8%) e ovos 

(83,5%). O consume de outros produtos 

estava abaixo dos nfveis desejaveis: leite e 

produtos de latiefnios (70,6%), carne 

(56,8%), peixe (56,7%), rafzes comestfveis 
(63%),1 frutas (49,8%) e vegetais 

(36%Esses nfveis de consumo n^o 

sao exclusivamente um resultado da dispo- 

nibilidade ou falta de tais alimentos, mas 

sao tambem relacionados ao gosto do con- 

sumidor. 

Os dados mostram que a dieta media 

em Cuba contem doses carregadas de ami- 

do, e insuficiente quantidade de frutas e 

vegetais, apontando para a necessidade de 

melhor educagao nutricional. Embora se 

saiba da dificuldade de processar mudan- 

gas na preferencia alimentar, Cuba parece 

ter melhores oportunidades nesse sentido, 

em termos de educagao, pois jel desenvol- 

veu canais de mobilizagao popular e de 

campanhas educacionais. 

(27? Cuba Update (1980). 

( *) Esp6cie de talao fornecido pelo Governo 
cubano e obrigatdrio a todas as famflias 
para aquisigao dos produtos racionados 
(Nota do Tradutor), 

(28) Ibid. 
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0 racionamento foi, inicialmente, parte 

de uma resposta aos problemas agrfcolas 

de 1962. As deficiencias p6s-revolupao, 
que levaram ao racionamento, foram tam- 

bem resultado de um grande aumento na 

demanda do consumidor, devido ao maior 

poder de compra das classes mais baixas. 

A medida que a produce de alguns itens 

ia aumentando, eles eram removidos das 

cadernetas de racionamento. Assim, em 

termos de disponibilidade de tipos dife- 

rentes de alimento, ocorreram mudangas 

durante a decada passada. Em 1980, ovos, 

peixe, iogurte e certos tipos de linguiga 

n§o foram mais racionados. Arroz, pao 

leite, carne, aves domesticas, feijao seco, 

6leo de cozinha, manteiga e cafe foram 

racionados. Vegetais, tub^rculos e frutas 

foram vendidos em quantidades ilimitadas 

desde que n5o sofressem de restrig5o na 

oferta^^. 

Em adigao ao consume de alimento 

atraves do mercado, uma considers/el par- 

te da populagao (um quarto do total da 

populagao, segundo Ccilculos feitos por 

Leyva para 1969) recebeu refeigoes subsi- 

diadas na forma de almogo de baixo custo, 

em restaurantes perto de seu local de tra- 

balho, ou atraves de almogo gratis nas 

escolas. Em 1980, a maioria dos estudan- 

tes da escola secundSia frequentaram in- 
ternatos rurais, onde todas suas necessida- 

des nutricionais eram satisfeitas^^. 

Uma das mudangas na polftica interna 

foi a introdug^o do mercado livre da pe- 

quena lavoura, coexistindo com o merca- 

do paralelo e o mercado racionado. Como 

resultado, mais alimentos foram levados 

para as cidades. Contudo, esse fluxo adi- 

cional de alimentos para as ^reas urbanas 

foi provavelmente mais dirigido ao consu- 

(29 Foster e Handelman (1982). 

(30) Ibid. 

(31) Prbma (abril de 1983). 

midor de renda media do que aos segmen- 

tos de baixa renda da populagSo urbana. 

No que diz respeito a situagao nutricio- 

nal da populagao, e particularmente das 

criangas e das mulheres gr£vidas, ela tern 

sido uma preocupagSb constante nos pro- 

gramas governamentais. Em 1976, foi cria- 

do o Institute de Nutrigao, e, em 1979, 

trinta profissionais obtiveram graus de 

p6s-graduag§o ao nfvel de mestrado, nessa 

discipline. No mesmo ano, foi iniciado o 

Programa Nacional de Nutrigao, com a 

colaboragao do UNICEF e da FAO/OMS, 

cuja principal preocupagao foi com a edu- 

cagSfo nutricional^^) 

Existe uma rede de servigos dirigidos 

para detectar e controlar periodicamente a 

mci nutrigao das criangas. Durante o pri- 

meiro ano da revolugao, foram criadas ca- 
sas para recuperagifo nutricional. Hoje, elas 

desapareceram, n§b s6 por que nao sao 

mais necesscirias, como tamb6m em de- 

correncia da introdugao da medicina co- 

munitciria em 1974^) 

(c) Protegao a saude das criangas: uma 

alta prioridade 

As recentes melhoras nos cuidados as 

criangas, bem como a recente elevagao de 

padrcfo, sao devidas nao apenas a alta 

prioridade dada ^ saude publica no plane- 

jamento econdmico em termos de investi- 

mento e alocagao de recursos, como tam- 

b6m ci enfase a medicina preventiva, a 

resposta das necessidades mais prementes 

da populagao em termos das doengas mais 

comuns, e a importancia dada ^ educagao 

da saCide e i participagao popular. 

Durante a primeira d6cada da revolu- 

gao, foram erradicadas doengas tais como 

(32) Foster e Handelman (1982). 

(33) Cordova Vargas e Amador (1977). 
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•a difteria, potiomieiite e t6tano. A princi- 

pal causa da mortalidade infantil, diarr6ia 

aguda, foi reduzida para 2/3. Entretanto, 

a taxa de mortalidade de recem-nascidos 

aumentou levemente durante alguns anos 
daquela d^cada: de 41,7 por 1000 em 

1962 para 46,7 por 1000 em 1969. 

Em 1970 foi introduzido um novo pro- 

grama de prote^ao maternal-infantil com 

o objetivo de dividir por dois a mortalida- 

de infantil durante um perfodo de dez 

anos. Esse programa cobriu aspectos pre- 

ventivos de prote^o maternal e infantil e 

foi integrado ao sistema nacional de saude 

existente. 

Durante os ultimos dez anos, a mortali- 

dade de rec6m-nascidos foi significativa- 

mente reduzida (veja Tabela 3) e, em 

1982, alcangou-se uma taxa de 17,3 por 

1000 nascimentos vivos, enquanto que a 

mortalidade de crianpas (de 1 a 4 anos) 

foi de 1,0 por 1000 habitantes, e a diar- 

r6ia aguda tornou-se a Ciltima das cinco 

principais causas de morte de crianpas 

com menos de um ano de idade^^. Du- 

rante os anos 1979-82, a taxa de mortali- 

dade de recem-nascidos continuou caindo 

e, no ultimo ano mencionado, alcanpou 

17,3 por 1000 nascidos vivos, um nfvel 

que corresponde ao nfvel comum de mor- 

talidade de recem-nascidos nos pafses de- 

senvolvidos^^.l Em 1982, a taxa de mor- 
talidade infantil atingiu 0,9 por 1000, que 

e um indicador indireto de um bom pa- 

drao nutricional^^M Isso 6 resultado da 

prioridade dada S protepao maternal e in- 

fantil em Cuba (veja Tabelas 4 e 5, com 

dados sobre as causas da mortalidade in- 

fantil e de rec6m-nascidos durante o pe- 

rfodo 1969-81). 

(34) Ministerio da Salud Publica (1979). 

(35) Ibid. 

(36) Ministerio de Salud Publica (1982), 

Os fatores mais importantes que permi- 

tiram essa redupifo foram^7);| 

— melhoria no estado nutricional da 

crianpa, devido a disponibilidade de ali- 

mentos, e acesso a eles, atrav^s de dis- 

tribuipao equitativa;) 

— melhoria no nfvel de educap5fo geral da 

populapao, bem como na educapao da 

saude; 

— eliminapao do desemprego; 

— eliminapao de cireas urbanas griiadas; 

— melhorias nas condipoes de habitapao; 

— melhorias na higiene ambientai e na 

higiene alimentar; 

— criapao de uma rede de trabalho para 

protepao a saude, com. cobertura total 

e grdtis em todo o territdrio; 

— imunizapao de todas as crianpas; 

— aumento dos recursos material e huma- 

ne para as protepoes maternal e infan- 

til; 

— aperfeipoamento nas maternidades, e 

nos servipos de recem-nascidos; 

_ introdupao de normas nacionais para os 

cuidados pedicitricos e obst6tricos; 

— criapSfo de "casas mater na is" em cireas 

isoladas para partos e cuidados no pe- 

rfodo pre-natal. 

Atualmente, Cuba est4 investindo 

60,42 pesos por cidadao, em servipos de 

saude publica. Isso representa uma melho- 

ria significativa sobre os 25,0 pesos gastos 

em 1970 ou ainda sobre os 41,98 pesos 

gastos em 1979 (veja Tabela 6), e certa- 

(37) Ministerio de Salud Publica (1975). 
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TABELA 3 

TAX A DE NASCIMENTO, MORTALIDADE GERAL. 
MORTALIDADE INFANTIL E MORTALIDADE 

EM REC^M-N ASCI DOS, 1971-82 (FOR 1000 HABITANTES) 

Ano Taxa de 
nascimento 

Mortalidade 
Geral 

Mortalidade 
infantil 

(1 a 4 anos) 

Mortalidade 
em rec6m- 

nascidos 
(por1000 

nascidos vivos) 

1971 29,5 6.2 1,0 37,4 
1972 28,0 5,5 1,0 27,4 
1973 25,1 5,7 1,2 28,9 
1974 22,2 5.7 1,2 29,0 
1975 20,8 5,4 1,1 27,3 
1976 19,9 5,6 1,0 22,9 
1977 17,7 5.9 1,1 24,8 
1978 15,4 5,7 1,1 22,2 
1979 14,8 5,7 1,0 19,3 
1980 14,1 5,7 1,0 19,6 
1981 14,0 6,0 1,1 18,5 
1982 16,3 5.8 0.9 17.3 

Fontes: Anuario Estadistico de Cuba (1975 e 1981) e Cuba en Cifras (1982). 

TABELA 4 

PRINCIPAIS CAUSAS DA MORTALIDADE DE 
REC^ M-N ASCI DOS (0 A 1 ANO), 1969, 1976 81 

Causas 1969 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Causas da 
mortalidade (B-44) 2097 596 307 235 267 236 269 

Principais doengas 
perinatais (B-43) 1456 1304 1403 1198 1088 1055 960 

Gripe e 
pneumonia 

218 221 (B-31, B-32) 2105 487 627 459 181 

Enterite e outras 
doengas diarrheas 
(B-4) 1640 397 435 235 140 144 141 

Fatores 
cong§nitos (B-42) 934 742 614 556 554 536 516 

Acidentes 
(B-47, B-48) 128 119 110 109 71 86 63 

Sepsia 1654 295 273 202 151 102 85 

Fontes: Statistical Yearbook of Cuba (1975 e 1981); State Committee of Statistics. 
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TABELA 5 

PRINCIPAIS CAUSAS DA MORTALIDADE INFANTIL 
(1 a 4 ANOS) 1969, 1976-81 

Causas 1969 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Gripe e pneumonia 
(B-31, B-32) 354 170 160 151 94 84 65 
Acidentes 
(B-47, B-48) 231 180 196 180 140 142 128 
Fatores congdnitos 
(B-42) 164 106 95 82 89 63 64 
Enterite e outras 
doen^as diarrheas 
(B-4) 128 44 55 45 29 15 13 
Tumores malignos 92 83 74 60 73 59 49 
Meningite (B-24) 89 44 40 37 12 16 24 

Fontes; Statistical Yearbook of Cuba (1975 e 1981); State Committee of Statistics. 

mente contrasta com os 3 pesos gastos 

para esse prop6sito no perCodo pr6-revolu- 

cioncirio cubano. 

0 aumento de recursos orpament^rios 

para a saude publica, de 409,2 milhdes de 

pesos em 1979 para 594,7 milhoes de 

pesos em 1982, resultou numa melhoria 

adicional em infra-estrutura e servigos. A 

taxa de visitas durante a gestagao, nas 

instituigoes oficiais, aumentou de 7 em 

1970 ell em 1979 para 11,4 em 1982, 

enquanto aquelas relativas £ pediatria em 

geral dobraram desde 1970 (de 1,4 para 

2,8 por habitante). Em termos de numero 

de criangas abaixo de quinze anos por 

leito hospitalar e por profissional operan- 

do em pediatria, a evolugSfo tern sido co- 

mo segue: em 1979 havia 341 criangas 

por leito, enquanto em 1982 havia 296; 

em 1979 o numero de criangas por pedia- 

tra foi de 1658 e em 1982 caiu para 

1410. Durante o mesmo perfodo, 31 no- 

vas unidades de cuidados intensivos for am 
oonstrufdas e equipadas nos hospitais in- 

fantis e servigos de pediatria ao redor do 
pafstSS) Veja a Tabela 7 para uma melhor 

id6ia sobre a provisao de servigos de sau- 

de. 

As normas nadionais de desenvolvimen- 

to e crescimento da crianga, que sao apli- 

cadas nas vistorias as repartigdes publicas 

pedicitricas e nas avaliagoes nacionais, sSo 

resultado de pesquisas feitas em 1972, pa- 

ra um nfvel nacional entre 0 19 anos de 

idade. Esta pesquisa, o "Estudo do Cresci- 

mento e Desenvolvimento e o Estudo da 

Mortalidade Perinatal" estci sendo agora 

atualizada^^. 

Cuba seguiu um caminho inovador na 

promogao dos servigos de saude publica. 

Um bom exemplo disto 6 a criagao de 

"casas maternais" que sSo casas dirigidas 

por pessoal do setor de saude, onde as 

mulheres grcividas das cireas mais isoladas 

do pafs pod em passar a ultima semana de 

sua gravidez. Na hora do parto, elas sSo 

enviadas para a maternidade mais prdxi- 

ma. Hoje fUi 81 dessas casas, com mais de 

1500 leitos. Isso contribuiu para a melho- 

ria na percentagem de nascimentos, ofi- 

cialmente registrados, que alcangou 98,9% 

em 1982.1 

A proporgffo de criangas nascidas com 

baixo peso 6 um importante indicador do 

seu estado nutricional. Em 1979, 10,2% 

(38) Ministerio de Salud Publica (197^-37). (39) Rojas Uchoa (1981). 
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TABELA 6 

ALocAgOes orqamentArias PARA educaqAo 
E SAUDE, 1973-82C) 

Ano Educagao e saude 
(milhoes de pesos) 

Educapao Saude 

(milhoes de pesos) (per capita) (milhSes de pesos) (per capita) 

1973 889,1 648,5 72,06 240,6 26,48 
1974 1010,1 728,8 80,09 281,3 30,50 
1975 1112,6 808,5 87,88 304,1 32,50 
1976 1302,3 978,5 104,10 323,8 34,13 
1977 1370,0 1047,9 110,31 322,1 33,57 
1978 1547,6 1156,8 120.50 390,8 40,37 
1979 1681,4 1272,2 131,15 409,2 41,98 
1980 1781,0 1340,8 138,23 440,2 45,44 
1981 1908,0 1349,1 139,08 558,9 57,34 
1982 2040,3 (t) 1445.6(=£) 147,51 594,7 60,42 

(*) Milhoes de pesos e per capita. 

(t) Lay de presupuesto del estado. 

) Estimativa. 

Fonte: Ministerios de Educacion Y Salud Publica. 

dos bebes pesavam menos de 2500 gramas 

ao nascer. Isso foi reduzido para 8,2% em 
1982^0) /\ produpao e a importapao de 

remedies e equipamentos medicos sao 

controlados atraves de uma empresa publi- 

ca, dirigida pelo Ministro da Saude Publi- 

ca, que tern possibilitado uma utiliza(pao 

mais eficiente do orcpamento ministerial. 

Finalmente, o aspecto mais importante da 

capacidade de Cuba para melhorar seus 

padroes de atendimento k saude, durante 

os perfodos de recessao economica, foi a 

natureza cumulativa das realizagoes ante- 

riores nesta 4rea, aliada a contfnua priori- 

dade dada ao atendimento ci saude. 

(d) EducapSo 

Estimou-se que um milhao de habitan- 

tes, do total de mais de seis milhoes de 

pessoas, eram analfabetos(41) no perfodo 

pr6-revoluciondrio cubano. A criapSo de 

mais de 10000 escolas, a introdupao de 

um Sistema Nacional de Educapao e uma 

campanha de alfabetizapao resultou em 

uma queda da taxa de analfabetos para 

3,9%. Em 1970, 96,1% da populapao en- 

tre 6-12 anos receberam instrupao, bem 

como 63,8% da populapao entre 13 e 16 

anos de idade(42) o orpamento para edu- 

capao teve um aumento de 4,5 vezes, e, 

em 1970, representava um investimento 

de 147,5 pesos per capita. Durante os 

ultimos anos, esse orpamento tern aumen- 

tado continuamente, totalizando, em 

1979, 1272,2 milhoes de pesos, e aumen- 

tando em 1980 para 1445,6 milhoes de 

pesos (veja Tabela 4). 

Foram criadas creches para crianpas na 

idade pre-escolar cujas m§es trabalham. 

Em 1970, 475 creches foram completa- 

das, e em 1982 jci eram 839, servindo 

91830 crianpas. 

(40) Ministerlo de Salud Publica (1979-82)   

(41) Castro Ruz (1975). 142) Ministerio de Educacion (1981 a). 
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TABELA 7 

RECURSOS PARA A SAUDE, 1970, 1979, 1982 

1970 1979 1982 

Hospitais: 225 265 267 
- hospitais infantis 18 21 26 
- outros hospitais 207 244 241 

Casas maternais 22 65 81 
Hospitais para crianpas excepcionais 6 9 16 

- centros de saude 308 377 397 
- leitos hospitalares 43.562 42.051 44.224 

Visitas para pacientes fora 
dos hospitais (em milhdes) 29,3 43,1 49,4 

-visitas pedi^tricas per capita 1,4 2,2 2,8 

Fontes: Anuario Estadistico de Cuba (1975 e 1981); Cuba en Cifras (1982); Salud PGblica - Cuba 
(1982). 

De acordo com Mesa Lago (1981), 

divergencias nos resultados na campanha 

de alfabetiza<pao. Em 1961, o governo re- 

gistrou uma redugao de analfabetos para 

3,9%, por6m, em 1960, o Censo mostrou 

uma taxa m6dia anual na redupao de anal- 

fabetos de 0,68% (em 1943-58 ela foi de 

0,51%). 

A redupao entre analfabetos rurais e 

urbanos foi mais significativa; a diferen<pa 

foi reduzida de 12 a 42% em 1953 para 7 

e 22% em 1970^3)J o mais importante 

feito nos ultimos anos foi a melhoria na 

qualidade da educagcto, o que e indicado 

pela redu(?ao na taxa aluno-professor para 

19,5 no nfvel primcirio, e de 13,1 no nfvel 

secundcirio em 1982, e pela recente eleva- 

gao do nfvel de qualificapao de todos os 

professores na escola primciria. 

Pode-se dizer que um dos princfpios 

que norteiam o sistema de educa(?5o em 

Cuba 4 a combinagao de estudo e traba- 

Iho. Esse sistema, que procura fornecer 

educapao formal bem como estabelecer 

rotinas no desenvolvimento do trabalho, 

tern contribufdo signif icativa mente para a 

economia do pafs. A primeira experiencia 

nessa ^rea teve lugar em 1962 e em 1966, 

quando foi introduzido o chamado piano 

"Escola no Campo" (Escuela en el Cam- 

po), com milhares de alunos e professores 

trabalhando nos campos de Cama- 
guey(44) j Durante a d6cada de setenta, 

esse tipo de experiencia foi generalizado 

em uma rede de "escolas no campo" 

combinando estudo e trabalho. Estudantes 

do nfvel secundcirio trabalham 45 dias por 

ano nessas escolas; eles tern tres longas 

horas de sessoes de trabalho, que sao 

combinadas durante o dia com sessoes de 

estudo. Cada uma dessas escolas tern 500 

alunos, e est^ edificada de acordo com 

um modelo de construpefo moderna, que 

inclui facilidades de habitapcfo para profes- 

sores. Com as escolas, cresceram diferen- 

tes tipos de colheitas nos campos vizi- 

nhos. Em 1982, 573 escolas de tal natUre- 

za foram abertas, no nfvel secundcirio e na 

pre-universidade. 

A recente tendencia de queda nas ma- 

trfculas deve-se ao sucesso anterior na ex- 

panscfo da educap^fo primciria, visando co- 

brir virtualmente toda a populapao em 

idade escoiar, e ao declfnio da taxa de 

cresclmento da populagffo, (Veja Tabela 

(43) Mesa-Lago (1981) (44) Ministerio de Educaclon (1981 b). 
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TABELA 8 

PRINCIPAIS INDICADORES DA EDUCAQAO, 
1970-71. 1979-80, 1981-82 

Itens 1970-71 1979-80 1981-82 

Numero de escolas 
nfvel prim^rio 

- rdvel secund^rio 
15.190 

410 
1.318 1.364 

Professores 
- nfvel prim^rio 
- nCvel secund^rio 

60.592 
15.273 

77.063 
60.553 

72.045 
62.903 

Matr(culas 
- nfvel prim^rio 
- nfvel secund^rio 

1.654.634 
186.667 

1.550.523 
825.852 

1.409.765 
826.477 

Fonte: Anuario Estadbtico da Cuba (1981). 

8). Todavia, as matrfculas nos nfveis t6c- 

nicos e profissionais tern sido muito dina- 

mizadas nos ultimos anos, aumentando de 

94000 estudantes em 1974-75 para 264000 

em 1981-82'45'. 

Finalmente, embora haja diferenpas de 

opiniao quanto ^ qualidade de educapao 

recebida, como apontado por MacEwan, o 

papel das escolas no estabelecimento de 
novas relapoes sociais, bem como o fato 

de que grande numero de pessoas passam 

atraves delas, sao da maior importancia. 

(e) Habitapao 

Em 1960, o governo introduziu a Lei 

de Reforma Urbana, que tornou todo alu- 

guel renda do Estado e proibiu o aluguel 

privado. A lei tambem proibiu a posse de 

mais de uma casa por famflia, e fixou o 

aluguel para inquilinos ao m^ximo de 10% 

de sua renda. Embora essa lei garanta o 

direito universal de casa prbpria, eia n<fo 

foi cumprida at6 agora 

Dois problemas principals afetaram a 

construpao de novas moradias, durante os 

anos da revolupSio: a falta de materiais de 

construpao, e o numero insuficiente de 

trabalhadores especializados. Durante o 

infcio da decada dos sessenta, parte do 

problema da falta de habitapao foi alivia- 

do pela realocapao de moradias deixadas 

pelas ondas de emigrantes. 

O governo deparou-se com um deficit 

de mais de um milhao de unidades em 

1970^^. As medidas tomadas para me- 

Ihorar a situapao incluCram: a promopao 

do crescimento da industria de cimento, e 

investimentos adicionais em novas f4bri- 

cas, para a produpao de materiais de cons 

trupao. Por outro lado, os trabalhadores 

de algumas f^bricas foram encorajados a 

aumentar a produtividade, num sistema de 

"microbrigadas" de 30-35 trabalhadores 

cada, que empreendeu a construpao de 

novas moradias, perto das respectivas fci- 

bricas. Aproximadamente 37500 unidades 

foram construfdas atraves desse sistema, 

entre 1971 e 1975<48'. 

(45) Cuba enCifras (1982). 

(46) Bgrkin (1979). 

(47) Diaz Briquets e Perez, em Population and 
Development Review. 

(48) Barkin (1979). 
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Essas medidas tem se mostrado inade- 

quadas, para preencher necessidades de 

habitagSo. Em 1980, o deficit estimado 

era de aproximadamente 1,5 milhoes de 

unidades, e a meta de construir 100000 

untdades habitacionais por ano ficou lon- 

ge de ser alcanpada em 1980 — nesse ano 

somente 15000 unidades foram concluf- 
das^Q) Apesar desse imenso deficit, foi 

feito um progresso significative em termos 

da distribuipao de moradias, e a elimina- 

qSo da discriminap^o de renda nessa 

^rea^^ Foram tamb6m observadas me- 

Ihorias consideraveis na qualidade de habi- 

tapao nas ^reas rurais, bem como uma 

melhor utilizapcio do territdrio. 

Foi dada uma prioridade especial para 

a construpao de moradias e a criapSio de 

novas comunidades em cireas com baixa 

densidade demogrdfica. Todas essas novas 

comunidades estao ligadas a atividades 

produtivas especfficas; entre elas, a maio- 

ria estel ligada ao apucar (122 novas cida- 

des), gado (88), arroz (21), cCtricos (20) e 

instalapoes industriais (15). Cada povoado, 

com uma populapSb mddia de 150000 

pessoas, foi suprido com habitap5o Wsica 

(ediffcios de apartamentos com quatro an- 

dares e vinte unidades), um supermercado, 

uma escola prim^ria e creche^1 ^ 

As condipoes sanit^rias no meio rural e 

o fornecimento de pipas de 5gua e servi- 

pos publicos foram melhorados, embora o 

numero precise de casas de melhor nfvel 

ncfo esteja disponfvel. Em 1980, a cons- 

trupSo de infra-estrutura de esgoto aumen- 

tou significativamente (21,7%)(52). 

(49) Diaz Briquets e Perez, em Population and 
Development Review. 

(50) Barkin (1979). 

(51) CEPAL (janeiro de 1982). 

(52) Dominguez (1978). 

5. Algumas Lipoes da Experiencia 

Cubana 

Cuba foi e ainda 6 um pafs com recur- 

sos escassos. A despeito de seu crescimen- 

to economico relativamente est^vel duran- 

te uma boa parte da d£cada de setenta, e 

ainda um pafs em desenvolvimento, vulne- 

r^vel ^s flutuapoes nos mercados interna- 

cionais. Adicionalmente, Cuba tem enfren- 

tado restripoes polfticas que afetam sua 

estrategia de desenvolvimento. Primeiro, a 

Revolupao Cubana tem sempre compro- 

metido uma parte consider^vel de seus 

recursos escassos em investimentos milita- 

res, a fim de fazer frente ^s ameapas de 

invasao, e cumprir seus compromissos po- 

Ifticos na Africa e na America Latina. 

Segundo, tem ocorrido um persistente 

bloqueio econdmico, de natureza diferen- 

te daquele do estcigio inicial da revolupao. 

Cuba tem se protegido dos efeitos da pre- 

sente recessao, devido aos mecanismos 

que sao inerentes a natureza de seu siste- 

ma de planejamento econdmico, e das re- 

lapdes privilegiadas com o CMEA, que 

permitem diversificar e redirigir seu setor 

externo, nos perfodos em que dificul- 

dades no mercado capitalista interna- 

cional. 

Ao mesmo tempo, as conquistas cuba- 

nas, em termos de melhoria na qualidade 

de vida da maioria da populap^o, e a 

eliminapefo das grandes disparidades tem 

sido impressionantes. Elas foram possfveis 

devido ao desempenho consistente do go- 

verno cubano £ protep^o do pobre e das 

crianpas, e, como reflexo de sua decis^o 

de manter suas despesas em educapao e 

saude em 1982, enquanto o orpamento do 

setor pCiblico se reduziu em mais de 10%. 

Uma grande parte do cr§dlto dessas reali- 

zapdes poderia ser atribufda aos altos 

nfveis de participapao popular, que tem 

sido respons^veis pela flexibilidade e cor- 

repdes nos projetos dos sistemas de servi- 

po social. 

Um bom exemplo disso 6 a mudanpa 

que ocorreu no sistema de saGde publica. 
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como resultado de iniciativas e demandas 

dos participantes. Tais nfveis de participa- 

gao tem sido possfveis devido, inicialmen- 

te, medidas redistributivas e igualit^rias: 

■'Em todas as sociedades, uma populaipao 

mais educada e informada caminha em 

dire(pao a formas mais versciteis e mais 

diversificadas de participacpao nas questoes 

pOblicas"^^.', E, no caso de Cuba, a par- 
ticipagifo foi facilitada pela natureza e 

orientapao do sistema educacional, que foi 

concebido desde o infcio como um siste- 

ma integrado, dentro das condipoes reais 

de vida e necessidades da popuiapao, e foi 

orientado no sentido de mudanpas estru- 

turais que foram tomando lugar. 0 siste- 

ma estudo-trabalho tem representado um 

instrumental muito importante no prop6- 

sito de prepara(?lfo da juventude cubana 

para seu papel na construgao da nova so- 

ciedade, e tamb^m tem feito do sistema 

educacional — que absorve muito dos re- 

cursos escassos do pafs — um contribuinte 

imediato para a esfera produtiva. Nesse 

sentido, podemos dizer com seguranga 

que o sucesso no setor educacional serci 

um investimento duradouro e crescente 

para a sociedade cubana. 

(53) UN, Department of International Econo- 
mic and Social Affairs (1982). 

Outro importante aspect© da experien- 

cia cubana 6 que as medidas de austerida- 

de, que necessariamente tornam mais len- 

to o crescimento economico, foram acom- 

panhadas por respostas da populapao em 

termos de eficiencia e produtividade, que 

de certa forma atenuam os efeitos da cri- 

se. 

Alem da participapao da populagao na 

distribuigSfo da riqueza e do empenho 

mantido na educapao, poderfamos apontar 

os resultados expressivos na 4rea de prote- 

p§o el saOde, anteriormente mencionados, 

nos quais Cuba tem superado a maioria 

dos pafses do Terceiro Mundo. Eles tem 

sido aperfeigoados — em nossa opiniao — 

atrav^s da combinaglb de imaginagao, 

adaptagSo dos servigos de saOde ^s condi- 

goes concretas do pafs, a concepgao de 

saude publica mais como um sistema pre- 

ventive do que como um sistema de so- 

corro, e a satisfatbria coordenagao e inte- 

ijragao no gerenciamento da saude, educa- 

gao, nutrigao e outros servigos sociais. 

Finalmente, mas nem por isso menos 

importante, poderfamos lembrar que a ba- 

se para todos esses esforgos sbcio-polfticos 

e conquistas repousa no compromisso 

consciente de eliminar as tradicionais bar- 

reiras de classes para o acesso aos servigos 

sociais. 
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