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.L NOTXS DE PESQUISA:

JUSTIgA LOCAL NAS AREAS DE SA©DE E TRABALHO

Argelina Maria Cheibub Figueiredo
Depth de Ci6ncia Politica do LECH/UNICAMP

INTRODUGAO

$
consecugao desses objetivos. ;l.a

L.S
OBJETIVOS DA PESQUISA

Pesquisa apoiada peta FAPESP e CNPq.
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socials e, portanto, realizadas de forma nio coordenada, segundo:)

cntCrios aut6nomos e diversificados. Este projeto centra se em dual .)
arenas ou setores institucionais: trabalho e sa6de. Tem por objeto -\
empirico de estudo as decis6cs alocalivas relacionadas com a?
distribuigao de Fills para transplante e de demissio de trabalhadores. )

Coma um estudo de polilica distributiva e de justiga, este )
projetosedistingueouinovaerndoissentidos. ' ' :)

O primeiro 6 na deninigio de seu objeto de esludo. Ao :)
nfvpl rl=c ;nrr;f i;pnnp .AA;.= i .constuutr coma objeto de estudo a alocagao de recursos escassos, no :)
nigel das i/zs///a/files .90c/afs, abre um campo de investigagao .-...
[otalmcnle inexplorado. -- '-' ' -"'-6ayau :)

O estudi) da questao distributiva tem se centrado sabre o eixn :)

da relagao estado-mercado. De um lada, as political ptiblicas sio :)
esludadas atrav6s da forma come sio implementadas por instituig6es )

centralizadas, principalmenle estatais. De outro, as teorias globals de :)
Justiga social t6m coma preocupagao bisica o papel do estado na im- -\
plementagao de politicas compensat6rias e redistributivas. Este proje- :!
to parte do suposto de que, ao lada das escolhas de mercado e das :)
decis6es governamentais. as decis6es instilucionais [6m importancia )
decisiva tanto na determinagao das chances de vida dos individuos I)
quanto na dererminagao de resultados distributivos globais :)

O seg/zhao panto em que este projeto inova diz respeito a sua )
amoi'zZa.ge/?z: as disposig6es relacionadas com justiga sio estudadas -\
titan s do tttodo colllo problentas distribtttivos s€io resolvidos rta !
p/d/lca. Ou seja. aborda problcmas distributivos a parter do que as -)
lrlstituig6esfazem. ' ' ')

De uma rnancira gerd. os estudos empiricos de justiga cen- )
tram se no que as pessnas peniam sabre jusliga. As anglises socio- )

16gicas de justiQa centram se no estudo das crenQas e atitudes a panir :)
das opini6es expressas pelts individuos -- atrav6s de szzwQS -- -'\
sobre o que syria jusco fazed em diferentes situag6es e lugares. A ,?
psicologia social busca, atrav6s de esludos experimentais, inEui96es )
para cason hipot6ticos. Em abbas as abordagens, problemas )
metodo16gicos e interprelativos s6rios podem surgir, tanto em I)

)
)
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)
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\- de conteQdo. j o ob/efivo deste projeto 6 o de explorar a reba,da
C entry justiga locale justica global. Esta relagao porte ser anansau '
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OBJETIVO ]: IDENTIFICAgAo E DKscniGAo DE PR(TICqa '\
ALOCATIVAS NAS AREAS DE SAI]DE E TRABALnO "' -\
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C 1. Regulamcntagao gerd
,. 2. Formas de organizagao do sistema de instituig6es responsaveis
' pdas decis6es alocativas
( 2.1. organizagao no interior do setor (intra-arena) e Inter
C institucional

C 2.2. organizagao intra institutional

C 3 . Principios alocativos utilizados
r-.. 3. 1. aspecto formal: procedimentos
::. 3.2. aspects substantive: conteOdo

C Um quarto aspects, ou seja, o resultado distributive
C decorrentes das praticas alocativas vigentes, constitui um importance

(. conclusivos Estamos analisando o seguinte material empfrico:
C ""''"l. dados relatives is caracteristicas dos trabalhadores
C demitidos. tanto na grande Sio Paulo homo um todd, homo em carla
C uma das empresas (circa de 10 para as quaid pudemos oster os

L" pr6prios hospitais

C 1. Regulamentag5o Gerd

C
(

C

(
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come regras compartilhadas de comportamento, cujo
"'P'

cumprlmento -l
nu nio sera um grau (variavel e nio definido) de aprovagao ou,.
desaprovagfio .2 -J

No que diz respcitn aos transplanted, nio exislel)
regulamenlaQAo gerd a nio ser relativa a doagao de 6rgios 6)
requerido o consentimcnto do doador ou da famflia e a definigao )
de morse cerebral. Estes dois fatores inlerferem no montante de:)
6rgaos, definindo, portanto, o grau de escassez. Na verdade. os -...
Estados Unidos sio o tinted pals onde existe regulamentagao gerd"e :)
implemenlaQao compuls6ria de principios a serum utilizados na :)
alocagao de 6rgaos. I)

Quando is demiss6es, nio exists regulamentagao gerd de I)
garantia de emprego, mas arenas multas rescis6rias de contrato. No )
Brasil, 6 enorme a margem de liberdade dos empregadores para "'\
demitir, o chamado "direito potestativo", ou sqa, o poder de arbitrio I.
do empregador, direito esse defendido pda maioria dos jufzes do ?
trabalho entrevistados. ' )

Ha, no entanlo, normal legais ou decorrenres de conven96es )
que protegem certas categorias: gestantes, cider sindical ou cipeiro, I)

pessoas afastadas por molivo doenga. Ainda como nomla decorrente )
de conveng6es coletivas sio estabelecidas estabilidades temporarias -\
para trabalhadores de determinadas empresas e/ou setores. 'l

Cabe mencionar tamb6m a ocorr6ncia de uma norma J
observada de uma madeira gerd a garantia de emprego do :)
trabalhador pr6ximo a aposenladoria. Sem qualquer fundamento )
legal ou decorrenLe de convengao, este constituio exemplo de uma )
norma social bascada em uma nogao quito simpler, de sense I)comum, de que serra absurdo retirar de um trabalhador a ..
possibilidade de receber a recompensa por toda uma vida de :?
trabalho. Os exenlplos na area dos transplanted sio as normal de :)
utica m6dica de "compaixao", segundo a qual recursos m6dicos sio )

Para umn discussio maid aprofundada ver ulster. NKrs and Bo/rs e rhf Cemfnr of I)
Socket' y

)

)

)

)
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C estabilidades temporanas

C 2. Forma de organizagio do sistema de instituig6es response''eis

C pdas decis6es alocativas

C 2.1. Organizagao no interior do selor (intra arena) e

Inter

C instituc:mat so das demiss6es, este item nio se aplica.

C
C

C
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2.2. Organizagao intra-institucional

8



C assam chamar a "culture empresarial
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3. Princfpios Alocativos Utilizados :l:

Em vers6es prelinlinares e tinalmcnte no livro Z,oca/ /HS/lce. )

o prof. Lister aprcsenta uma enomle vista principios que, homo ele :)
pr6pno reconhece, sio agrupados em categorias nio mutuamenle )
excludentes e situadas em diferentes niveis de generalidade. De rata, )

mclui [r6s diferentes categorias: de "principios de justiga local'l I)

n[]a, rodizio, ]oteimenlos para a distribuiQao: como vista de espera, )

2. crit6rios de alocagao, ou deja, bases para a decisao, como )
tempo em lisla, responsabilidades familiares, sen/aria, idade, sexy. :)

3. princfpios distributivos, que fornecem os fundamentos que '''l
justificam a escolha dos crit6rios alocativos, homo nor elem«]o "/
igualdade. necessidade e m6rito. ' '' ' ''"'r ''' )

As situag6es de alocogio institutional de recursos escassos, )
aerimaas coma objeto de estudo deste projeto, sio um campo )

:=1;T''= ";::::; '£l.=::F 'E=?''=,' i=1:1:"T.=.=: 1: 3
Essen dais aspeclos do esquemas alocativos -- o aspects

substantive e o aspects fomlal ou procedimental serif Iratados :)
abaixo. ' ''"''''' -\

3. 1. Aspects formal: procedimentos ]

No que diz respeito aos procedimentos observados. tr6s :)
aspectos $erio tralados: a /7afureza du se/efao, o grau de puh/lcfldade )

opingrau de co/afro/e e pa fczpafdo, por parte dos recipientes e da )

J
)

C

)

)

)

)



b selegao discricionfria. Neste casa. os alocadores t6m major grau de
.\ liberdade na escolha da pessoa que consideram adequada. Mesmo

C outros dependem de avaliagao discricionana. ravens: I

Ei :==:'=3:1ili !::i;!aii ':.::: ::;=':= .. :.-.,;.
''7 discricionaria.

( 3 Sabre etta distingao ver Volker Schmidt, "Procedural Aspects of Distributive
(I Justice '. Paper presented at a seminar al Nufnleld College. Oxford University.

(- May 26, 1992

?
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C
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Os centros transplantadores analisados estabelecem crit6rios ,x
para a alocagao de dns e possuem uma vista de pacientes a serem I.r
selecionados. No entanto, de uma maneira gerd esses crit6rios nio J
sio seguidos a risca. Existe um ampla margem de liberdade, por :)
parte dos m6dicos, especialmente o chefe da equipe, conforme :l)

indicado arima, na escolha de pacientes a serem transplantados. )
Relatos de entrevistas revelam. que na verdade elsa escolha muitas -\
vezes se f az com relagao a fatores bastante formitos ou mesmo :l=
arbitr£rios. A16m disso, sio frequentes as refer6ncias, inclusive nas '-'z
pr6prias entrevislas com m6dicos, a manipulagao e ao trafego de )
influ6ncia nas alas dos diferentes hospitais. lll)

A16m disco, o grau de discricionariedade aumenta, tamb6m, :)
segundo o tips de crit6rio utilizado. Exemplos de crit6rios altamente -l
dependentes de avaliagao discricionfria sio "condig6es psico16gicas" , -\
usados para a seleq:ao de paciente em lista de espera, e "desvios de !
conduta", usado para selecionar pacientes para a inclusio em vista em J
um dos hospitais estudados. Esses "desvios de conduta" foram .)
classificados em dois tipos: o primeiro, referido coma o paciente :)
encostado", que nio lem interesse pda atividade laborativa e tem :)

poucas chances de ajudar no tratamento, e o segundo coma o -)
paciente /zo/z-co#zp/lcz/zr, ou sqa, com dificuldades ou resist6ncias em ::.

seguir as prescrig6es m&dicas, que, por nio observar a medicagao .:
imuno-supressora p6s operat6ria, colocaria em risco o enxerto. -./

Na area de trabalho tamb&m 6 grande o gray de ->
discricionariedade nos procedimentos de escolha dos empregados a :)

serum demilidos. De uma maneira gerd, elsa margem 6 reslringida )
pele paper desempenhado pelts sindicatos e varia, portanto, de -\
acordo com a sua forma. O apoio que os sindicatos europeus e -.
especialmente os americanos dio ao princfpio de se/zforfQ deve se .:f
principalmente ao faso de que esse crit6rio limita o exercicio da '-)
autoridade arbitrfria dos supervisores e chefes imediatos. No Brasil. :)

contudo. os sindicatos possuem uma orientagao diferente. Recusam- I)

se a participar na definigao de crit6rios de demiss5o e direcionam sua )
agro para o exercfcio da influ&ncia politica maid gerd com o objetivo -)

)12

)



( de diminuir o volume total de demiss6es. Assam, o [inico
(I procedimento aceito 6 o chamado "voluntariado ' que deixa a escolha

, :. -.::1':.=:1'5==' =.:: £ H£=1,1=: ::£=;'%==1=::''..=
. entanto. forbes indicios de que elsa pratica raramente se efetua da
(: forma desejada pecos sindicalistas. Mesmo nos redutos dos sindicatos
C mats combativos. observa-se que os gerentes e supervisores jogam

( um importance paper em induzir os empregados a se "voluntariar",
( dando dessa forma o curio por des desejado ao programa. Nio 6
C necessfrio mencionar que esse sistema 6 do desagrado dos
r' empresarios e gerentes que se veem impossibilitados de

administrar a

(,- mio de obra especialmente no atual periods de reestruturagao
(ll industrial. em ' que a escolha dove-se pautar pelos imperativos dos

( .i;«.: d . ..*Jg'm.-.." d,: 'mp""; N;'.p"'"'' "' ';'"'l?!
{ sabre esse panto, que serf retomado maid adiante e pasteriomiente
C aprofundado nesta pesquisa, mas apenas refer o fate de que numa
(: carta medida, elsa atitude do movimento sindica] o deixa maid
,- wlnergvel ao arbitrio dos gerentes e, principalmente, das chefias,
C a16m de deixar desprotegida as camadas mats vulnerfveis da forma de
I' trabalho
fl """ ' Um outro fatter que aumenta o grau de discricionariedade na
(' decisio 6 a exist6ncia de um grande nQmero de crit&rios sem uma

( relagao clara de prioridade entre des. lsto ocorre nas demiss6es e

11iBIEi:HiHHXBI IHI
( de Transplante do Interior de S5o Paulo).
C Quando pzlbllcfdade, verifica-se que os principios alocativos
( nio s6 nio sio divulgados, coma pretends-se, no casa das empresas

{l que sejam mantidos em sigilo. Apenas. o sistema do Kio iranspian ':
\"" divulga os sous principios e torna publica a sua lista de espera e livre
.. o acesso dos pacientes para checar o seu lugar na vista
(. v uvv-- o que diz respeito ao con role excrcido polos recipientes e

!. pda opiniao publica, os mecanismos se diferenciam enlre as arenas

C
(

(
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Na esfera das demiss6es, observa se, na malaria dos parses, a agate .)

organizada atrav6s dos sindicatos, tanto na participagao na definigao :l)
de crit6rios coma no controle da sua implementaQao. O fato de os .=
sindicatos brasileiros se eximirem de participar das decis6es relativas .r
is demiss6es para centrarem sua aq:iio na politica gerd de emprego, -2
reforga o carfter unilateral das decis6es e afeta a sua capacidade de :l)
controls do processo. No faso dos transplantes, ao contrario, 6 mais :)
comum, por parte das associag6es de pacientes, a atuagao no sentido :)
de influenciar a politica gerd e nio os principios alocativos

)
)
)

)
]

3
)
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3 .2. Aspects substantive: contetido dos principios ')

Elster utiliza uma definigao de justiga que compreende a :=
nogao de efici6ncia. Segundo ele, "justiga, no sentido ample, inclui !
as alocag6es de recursos escassos para fins de maximizar alguns :)
agregados de tragos dos recipientes ou, maid geralmente, de todos os )
cidadios". No casa especial em que o bem 6 utilidade, continua ele, :}

o seu uso do concerto "implica que o utilitarismo se qualifica homo :)
uma peoria de justiga distributiva" (p. 6). ,-\

Sem negar que considerag6es de efici6ncia, em certas cir- :
cunstancias, podem ser subsumidas na concepgao de justiga e que a ,=
preocupagao com efici6ncia & fortemente presence em situag6es de --J
justiga local, 6 importance manger a distingao entre considerag6es de :.)
efici6ncia e de justiga e, lembrar que, muitas vezes essen dais tipos .)

de observagao entram em conflilo. Por esla razao. o proprio Elsler :)
ressalva que quando quer "enfatizar um aspects de justiga nio reba- -\
cionado com efici&ncia [usa] os termos equidade e 'fairness' " (p. 6). {

Assim, sem entrar na complexa discussio a respeito do !
reconhecimento do utilitarismo coma uma peoria de justiga e da )
relagao entry as nog6es de justiga e enici8ncia, distinguiremos essay ')
dual no96es da seguinte maneira. /usrffa 6 uma nogao dfsrrfburfva, :=)

Justiga e Efici&ncia



( ou deja . tem a ver com a maneira como malefTcios e beneficios sio
(, distribuidos na sociedade, aplicando-se a situag6es nas quads estio

C envolvidos demandas e conflitos diversos entry pessoas ou grupos; e

( a/zfecedencla/fsu ou rerrc,speer!«a, .ou deja.refers-se a at'ib"tos ou
,- relag6es passados ou presented. E#ic12/zcfa, ao conlrgrio, 6 uma
\. noQi.o agregativa e consequencialista.
("' ' Os crit6rios utilizados na alocagao de dns para transplanted e
C demissio de trabalhadores sio discutidos abaixo a luz dessa distingao

C e da consideragao dos principios distributivos de m6rito e
C necessidade que sio as principais bases substantivas sabre as quaid se
/- assentam justiHlcativas de distribuigao.4
C as;c"LaiAssim, quando ao conteQdo dos principios utilizados na
C alocagao de 6rgaos para transplants e na demissio de trabalhadores
t- observa-se o seguinte

C 1. Efici6ncia

q Consideragdes de efici6ncia sio importantes nas dias areas. A
C eHici&ncia constituio ndcleo estivel da politica alocativa de
( demiss6es: os donos de empresa e deus gerentes buscam demitir os

: :":i::''u :i :!'l"'=;;i:: '=' n::".l:.:u=: '=
R" evidence pda predominancia do uso dos crit6rios de produtividade,

C para transplants, por sua vez, 6 a necessidade m6dica. Nessa .:rea
C podemos identificar. contudo, tr6s typos de efici4ncia que constituem
C objeto de preocupagao nas decis6es alocativas das institui96es

ll!$! !: $1W gigli

(

C

(

(

t
C
C
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estudadas. O primeiro seria a maximizagao do benefTcio para o )
paciente, ou seja. o aumento da sobrevida do enxerto. O segundo, .)

que teria por condigao o primeiro. syria a efici6ncia do programa. )
Estes dois typos de considerag6es levam a alocagao de 6rgaos ao -"l
paciente que pode se beneficiar mais do transplante, is vezes em l=
detrimento do mais necessitado ou do que tem mais tempo de espera l?
emlista. ' ' I)

O principal crit6rio que permite a alocagao mais eficiente de =)
6rgaos 6 o HLA, exams de histocompatibilidade que delemiina a :)

major ou manor possibilidade de sobrevida do transplante a partir do )
grau de compatibilidade entre o 6rgao e o paciente que vai receb6- -\
lo.S Para que o uso do exame de HLA produza os resultados l:
requeridos, ou sqa, para que se encontre o major nQmero de "'/
compatibilidades entre 6rgao e receptor, 6 necessfrio que seja iJ
aplicado no maior ntlmero possfvel de pessoas. Nos Estados Unidos, :)
esse exame 6 aplicado a uma lista nacional de pacientes. Em Sio :)
Paulo e no Rio de Janeiro, 6 usado por todos os centres (exceto o da '-h
UNICAMP). No enlanto, dois fatores constrangem o seu uso mats -.
eficaz aqua: o primeiro & a falta de recursos, que torna possfvel a sua -''r
realizagio apenas para um ntlmero pequeno de pacientes e o segundo )
6 o fate de que, por nio existir um sistema centralizado de rodfzio. -)
dada hospital aplica na sua pr6pria vista o que lorna ainda menos :)
significativo o resultado. -)

Um terceiro tipo de efici&ncia serra a maximizagao do -\
beneficio ou expectativa de beneffcio para a sociedade. Aqui pode-se :<.

discutir a priorizagao de diferentes grupos na alocagao de 6rgaos. A ,/
maioria dos programas esludados dio prioridade is criangas e -)
justificam esse procedimento principalmente pda maier dificuldade:)
com tratamento dialitico e peso major sofrimento por das :)

experimenrado com a doenga. No entanlo, pods-se pensar em uma )
justificativa que contemple a contribuigao no longs puzo que este ;
grupo possa dar a sociedade. Neste tips de justiHlcativa, no entanto, ,{

5 Ver rcsumo da discussio m6dica sabre o papel do HLA no relat6rio da pesquisa. :)

)
)
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a alocagao para criangas entraria em conflito com a alocagao para
grupos de profissionais ativos pda sua contribuigao presents. A
prioridade is criangas, no entanto, nunca foi justificada nesses
terinos, mas a prioridade dada aos pr6prios m6dicos, aparece
fundamentada basicamente no arguments de sua utilidade social.
Sem poder aparecer coma um crit6rio de prioridade explfcito, como
o das criangas, a prioridade dada ao pr6prio m6dico este presente em
vfrias entrevistas e 6 justificada, revelando tamb6m um componente

corporativo, mesmo pelts m6dicos que manifestam maior
preocupagao em estabelecer crit6rios objetivos e mats transparentes

2. Principios de Justiga: M6rito e Necessidade

O princfpio de m6rito este presente, tanto na area de trabalho
quanto de saade, nos crit6rios relacionados com o tempo -- tempo
em lista de espera, tempo em diflise e tempo de servigo

Eases crit6rios sio objetivos, no sentido de que independem

de avaliagao discricionfria no seu uso. No entanto, a justificagao em
termos de m6rito depende de ag6es empreendidas pecos individuos.
Essas agnes podem serjulgadas, ou sega, o m6rito pode ser atribuido,
em fungao de dais fatores: 1. os resultados obtidos ou a contribuigao
dada e 2. o esforgo realizado.

O tempo em lista de espera, utilizado na maioria dos
hospitais, parece ser um Crit6rio natural; justifica-se peta equidade
inerente a espera. O tempo em diflise, tamb6m reflete considerag6es
de m6rito pele sofrimento impingido ao paciente pele tratamento
dialftico. Do ponto de vista procedimental, essen crit6rios podem ser
estabelecidos de fomla objetiva, coma 6 caracterfstico dos crit6rios
relacionados ao tempo. Cabe observar, no entanto, que o tempo de
diflise permits major margem de manipulagao do que o tempo de
inscrigao na ala. A base para a aferigao de m6rito nesses dois
crit6rios 6 o esforgo realizado

17
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O crit6rio de tempo de servigo utilizado na escolha do
empregado a ser retido na forma 6 tamb6m justificado pelo m6rito,
tendo por base a contribuigao que aparece na forma de dedicagao,
revelando um componente de lealdade do empregado a empresa que
foi expressa, em mais de uma entrevista, atrav6s da expressao "o
empregado veste a camisa da empresa '

O princfpio de necessidade, homo mencionado anteriormente,
6 o nQcleo estfvel das polfticas alocativas na area tn6dica. Nessa
area, por6m, a urg6ncia m6dica, ou seja, a possibilidade de morse
imediata, assume o carfter de uma necessidade extrema que levaria a
alocagao de recursos para aqueles pacientes que apresentassem essa
condigao. Elster v6 essa mobilizagao de recursos para os pacientes
mais gravemente doentes, em detrimento muitas vezes de um nQmero
major de pessoas que poderiam inclusive se beneficiar mais do
tratamento, como uma norma de utica m6dica -- a "norma de
compaixao

O tempo de espera em vista tamb6m pode ser visto homo uma
p/o)W de necessidade uma vez que as condig6es dos pacientes se
deterioram no tempo. lsto 6 especialmente relevante no faso do
tratamento dialftico que reduz com o passar do tempo as
possibilidades de encontrar um 6rgao adequado para o paciente e as
chances de sucesso do transplante e de sobrevida do enxerto. Na alo-
cagao de dns para transplantes, necessidades de natureza nio m6di-
cas nio sio levadas em consideragao. Nos demais parses into tamb&m
ocorre. Nos estudos realizados no fmbito deste proUeto, apenas na
Noruega o fato de o paciente em vista ter dependentes -- deja Hilhos
ou pessoas mais velhas sob a sua responsabilidade -- 6 considerado
um crit6rio relevante de selegao.

Na area de trabalho, ao contrario, o principio de necessidade
tem um peso considerfvel nas decis6es sabre os empregados a serem
demitidos. Dois crit6rios contemplam esse princfpio: as responsa-
bilidades familiares e a diHiculdade de arranjar emprego. De uma
maneira gerd. responsabilidades familiares t6m um peso maier nos
crit6rios adotados pdas empresas. A legislagao e as conveng6es

18



C colelivas, contudo, protegem mats os grupos que teriam mats

C OBOE.TIV0 2. EXPLICAGAO DAS PRATICAS ALOCATIVAS
(. mEN'nFiCADAS

.- No que diz respeito a explicagao dos esquemas alocativos,
z.- omo nio poderia deixar de ser, demos posco a apresentar na norma
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cionais. Para ele, a explicagao de principios alocativos 6 do tipo
intentional. A adagio de um determinado esquema alocativo, portan-
to, 6 o resultado de deliberaq:6es e conflitos entre atores consciences
Daf a importancia atribufda a interagao entre os atores e suas moti-
vag6es que, apesar de sujeitas a anflise causal, sio tomadas como
dadas

Os atores relevantes em situag6es de justiga local sio deHini-
dos de acordo com a natureza da decisis tomada em rblagao a oferta
de bens ou encargos a serem distribufdos e a escolha de princfpios de
distribuigao. Assim, sio definidos como atores de primeira ordem
aqueles cujas decis6es t&m impacto sobre a oferta de recursos, po-
dendo ser distinguidos em dois tipos: atores individuais e autoridades

politicas. Os atores de segunda ordem sgo aqueles que decidem sobre
os crit6rios de alocagao e os de terceira ordem -- os recipientes --
sio aqueles cujas decis6es afetam subs chances de obter o bem

Motivag6es de efici6ncia, equidade e auto-interesse t6m
diferentes pesos ou prioridades para cada um desses adores: as

autoridades politicas sio motivadas fundamentalmente por
considerag6es de efici6ncia global, os alocadores por motivag6es de
eqtiidade e efici&ncia local e os recipientes sio tipicamente movidos
por interesse pr6prio.

A16m disso, a interagao entre atores se da atrav6s da
barganha ou como "efeitos de incentivos". Neste casa, o ator apenas
reage aos incentivos oferecidos polo outro ator, que antecipa seus
efeitos de forma a encorajar ou impedir certas a96es. A partir dai
dais tipos de conduta podem ser distinguidos: a conduta param6trica
e a estrateglca

As relag6es entre esses atores encontra-se de forma
resumida no quadra 1 , ahaixo, e constituio que se pode caracterizar
coma a "polftica" das politicas alocativas. O quadro nio inclui a
opiniao publica, caracterizada por Easter como um quase-ator, com
grande influ&ncia nas decis6es sabre esquemas alocativos

Para Elster, as prefer6ncias que cada um desses atores
desenvolvem sio fnpars que, atfav&s dos mecanismos de barganha e

20
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No que diz respeito ao aspects substanlivo da relagao entre )
iustiga global e local, vale de initio dizer que nio constitui prerensio )
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