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Apresentar;iio da Colecdo 

Politicas Publicas de Trabalho,
 
Ernprego e Geracao de Renda
 

Ayrton Fausto! 

o que ea FLACSO 

A Faculdade Latino-Americana de Ciencias Sociais (FLACSO) e urn 
organismo internacional, intergovernamental, autonomo, fundado em 
1957, pelos Estados Latino-Americanos, com sede em Santiago do Chile, 
a partir de uma proposta daUNESCO a seus Estados-Mernbros de criacao 
de organismos intergovernamentais regionais para a desenvolvimento 
das Ciencias Sociais e suas aplicacoes. Na mesma ocasiao foi criado, 
com sede no Rio de Janeiro, Brasil, a Centro Latino-Americano de 
Pesquisas Sociais (Centro). FLACSO e Centro funcionaram ate 1968, 
mantidos par ajuda programada da UNESCO, especializando-se 
respectivamente na docencia de pos-graduacao e na pesquisa, sob urn 
Comite Diretivo comum. A partir dessa data, assumida plenamente pelos 
seus Estados-Membros, a FLACSO manteve a carater de organismo 
internacional, intergovernamental e autonorno, estendendo sua 
competencia apesquisa e acooperacao cientffica, enquanto a Centro 
par decisao do Coverno Brasileiro - tornou-se urn organismo nacional 
com vocacao regional ate sua extincao no final da decada seguinte. 

1 Ayrton Fausto e!ormado em Dirsito, Meslre e candidato a Doulor em Sociologia. Coordenador pela FLACSO/Brasil do 
Convsnlo SPPEIMTE - FLACSO/Brasil (1998-2003). Atualrnente ediretor da FLACSO/Sede Academica Brasil. 

9 



10 

Dialogo Social, Harmornzacao e 

Diversidade no Mundo do Trabalho 

A FLACSO tern 0 mandato institucional de: 

• desenvolver a docencia de pos-graduacao, a pesquisa e a 
cooperacao cientifica e assistencia tecnica, no campo das Ciencias 
Sociais e suas aplicacoes, 

• para apoiar 0 desenvolvimento e a integracao dos paises da America 
Latina e Caribe. 

Sao seus membros, atualmente, 14 Estados latino-americanos: 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala, 
Mexico, Nicaragua, Honduras, Panama, RepublicaDominicana, Suriname. 
Conta com 10 unidades acadernicas" localizadas em diferentes paises da 
Regiao, sendo uma delas a Sede Academics FLACSO/Brasil. 

A unidade da FLACSO no Brasil foi criada em 1981, como projeto, 
tornando-se programa em 1984, e finalmente - com 0 retorno do Brasil 
como Estado-Membro - Sede Acadernica em 1989, com base num 
Convenio de Sede firrnado com 0 Governo Brasileiro e ratificado pelo 
Congresso Nacional. 

A Sede Acadernica Brasil da FLACSO constitui uma expressao dos 
esforcos nacionais e internacionais pela construcao de sociedades mais 
justas, por meio da dernocratizacao, pela crescente participacao da 
sociedade, atraves da politica, da economia e cia cultura. Tern 0 proposito 
de contribuir aconstrucao de uma Comunidade Latino-Americana de 
Nacoes (tarefa que obteve consagracao constitucional no Brasil como 
objetivo nacional). 

Sao seus objetivos gerais: 

• Contribuir aampliacao dos canais de contato, intercambio, apoio 
mutuo e acoes conjuntas, no campo das Ciencias Sociais e suas 
aplicacoes. nas areas de formacao de pos-graduacao, pesquisa, 
cooperacao cientifica e assistencia tecnica, e publicacoes, entre 
instituicoes governamentais e nao-governamentais, da Republica 
Federativa do Brasil e dos demais paises da America Latina e Caribe. 

20 !\corda IntemacionalConstitutivoda FLACSOestabelececomo unidadesacademicas:Sedes(unidadespermanentes, 
desenvolvendo atividadesde pesquisa.docencia,ecoooeracaocientffica,em Estados·Membros, e amparadasporconvenios 
formaiscom 0 respectivoEstado·Membro); Programas(unidadespermanentes, desenvolvendoatividadesemqualquerpeis 
da Regiao); e Projetos (unidadesdesenvolvendo atividades de tempo limitadoem qualquerpais da Regiao), Atualmente 
operamseteSedes:Argentina,Brasil,Costa Rica,Chile,Equador,Guatemala.Mexico.E tras Programas:Cuba,EISalvador, 
RepublicaDorninicana. 
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• Estimular e promover, desta forma, a cooperacao horizontal entre 
as paises da Regiao, no campo das Ciencias Sociais e suas aplicacoes. 
contribuindo para a desenvolvimento e integracao dos paises latino
americanos, em cumprimento ao mandata do Acordo Constitutivo 
da lnstituicao. 

• Contribuir, par meio das medidas acima mencionadas, asuperacao 
da carencia historica de canais adequados de cantata, intercarnbio e 
cooperacao mutua entre a Brasil e as demais paises da Regiao. 
especialmente no campo das Ciencias Sociais e suas aplicacoes, 
carencia que constitui um obstaculo aintegracao regional. 

As atividades da FLACSO no Brasil obedecem adiretriz de privilegiar 
a cooperacao com: 

• as governos - federal, estaduais e rnunicipais, 

• as universidades, 
• as representacoes da sociedade civil;
 
• outros organismos intergovernamentais.
 

Sao objetos dessa cooperacao. 
• as politicas publicas, na area social, 
• as processos de integracao supranacional (especialmente na 
America do SuI: Mercosul, CAN e Regiao Amazonica). 

Visando ao cumprimento dessa missao, a FLACSO/Brasi! desenvolveu. 
• uma Metodologia de Qualificacao para a Cestao Participativa, 
centrada no setor publico, com mais de 20 anos de experiencias 
bem-sucedidas na America Latina e a Caribe. 
• um Sistema Integrado de Pos-Craduacao (SIP), precedido pelo 
Programa de Doutorado em Ciencias Sociais (1987-1998), realizado 
em conjunto com a Universidade de Brasilia (UnB), atualmente em 
processo de reforrnulacao, e complementado recentemente pelo 
Diplomado Superior em Polfticas Publicas de Trabalho e Renda, 
Curso de Especialtzacao em PPTR3 i 

• um Sistema de lntercambio de Especialistas Latino-Americanos 
(Siel). em processo de implantacao. 

3 A expressao "Politica Publica de Trabalho e Renda" (PPTR) eaqui utilizada para retenr-se ao conjunto de mecanismos 
financiados pelo FAT.a partir de 1993: credito popular. seguro-desemprego, intermsciacao de rnao-ds-obra, programas de 

geral'ao de emprego e renda, intorrnacoes sobre 0 mercado de trabalho, e quatiticacao profissional. 
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Com base nos principios consagrados pela Constituicao de 1988 
(participacao, descentralizacao, criacao de uma Comunidade Latino
Americana de Nacoes, desenvolvimento com justica social), 0 mandato 
institucional e a diretriz foram traduzidos, para 0 periodo 2002-2006: 

• na concentracao da docencia, pesquisa e cooperacao cientffica/ 
assistencia tecnica na tematica da Polftica Publica de Trabalho, 
Emprego e Ceracao de Renda-PPTR, e sua relacao com as demais 
politicas publicas, 

• no desenvolvimento do SIP, atendendo as necessidades de 
qualificacao dos diferentes atores envolvidos na forrnulacao e gestae 
da PPTR e politicas publicas correlatas, 

• na criacao do Siel e na consolidacao da Catedra Vilmar Faria de 
Estudos Latino-Americanos. 

Estudos Latino-Americanos 

Em cumprimento de seus objetivos gerais, a Sede Acadernica Brasil 
da FLACSO criou e administrou, em parceria com a UnB, urn Programa 
de Doutorado Conjunto em Estudos Comparados sobre America 
Latina e 0 Caribe. Na sua atuacao, 0 Programa de Doutorado Conjunto 
FLACSO/UnB fomentou urn intenso intercambio entre cientistas da 
Regiao. estudantes e professores especializados na problernatica latino
americana e no metodo comparativo. 0 Programa, que fora 0 primeiro 
programa de doutorado do sistema FLACSO, teve uma duracao de 
pouco mais de 10 anos (1987-1999), formou 25 doutores originarios de 
oito parses (Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, 
Mexico, Venezuela), e contou com a participacao de docentes de 
outros tantos paises (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Franca, Mexico, 
Porto Rico, Llruguai), contribuindo a "latino-americanizacao" dos 
estudos de pos-graduacao no Brasil. 

No contexto da comernoracao dos seus primeiros 20 anos no Brasil, 
e do intcio em setembro de 2001 de uma nova gestae, a FLACSO/ 
Brasil, nos seus Conselhos - Consultivo e Acadernico - e em consultas 
aos seus principais parceiros, avaliou 0 trabalho realizado e definiu a 
estrategia adequada para aperfeicoar sua atuacao nos pr6ximos anos. 

Houve consenso de que enfrentamos hoje uma realidade muito 
diferente daquela existente no momenta da implantacao da instituicao 
no pais, caracterizada pelo desenvolvimento de numerosos programas 



Aprcscntacao 

de doutorado em Ciencias Sociais de excelente qualidade, pela 
persistencia de debilidades na pesquisa comparativa e na formacao de 
especialistas na problernatica latino-americana, e pela necessidade 
urgente de aumentar a cooperacao da academia com 0 setor publico e 
com a sociedade civil. 

Diante desse quadro, a tarefa estrategica da FLACSO/Brasil, 
derivada de seu carater ao mesmo tempo intergovernamental e 
academico, deve cooperar com a Governo e com a sistema nacional 
de pos-graduacao em Ciencias Sociais visando a uma melhor articulacao 
e desenvolvimento da dirnensao comparativa e regional da pesquisa e 
da formacao. 

Assim, a FLACSO/Brasil adotou como prioridade a execucao de 
urn pragrama de intercambio cientifico do Brasil com outros paises da 
America Latina e 0 com 0 Caribe (Sistema de lntercambio de 
Especialistas Latino-Americanos - Siel), pramovendo e articulando a 
circulacao de docentes-pesquisadores de alto nivel, brasileiros, latino
americanos e caribenhos, visando promover e fortalecer iniciativas de 
pesquisa comparada de temas estrategicos, e de intercambio docente 
(cujo mecanismo central foi denominado "Catedra Vilmar Faria de 
Estudos Latino-Arnericanos"). 

Destarte, a consolidacao do Siel e urn dos focos centrais das gest6es 
da instituicao junto as agencias de fomento a ciencia e a tecnologia. 
Absolutamente decisivo e a apoio do CNPq e da Capes ao programa, 
inicialmente concentrado na mencionada catedra. 

Estudos de Genero 

Pela sua natureza e mandata institucional, a FLACSO esta 
diretamente interessada no desenvolvimento de politicas publicas com 
justica social. Na Sede Brasil foram realizados diversos tipos de 
atividades de docencia, pesquisa e cooperacao ciennfica sabre temas 
dos Estudos de Genera, vinculados ao estudo e empoderamento da 
participacao igualitaria das mulheres na politica, na economia, na 
sociedade e na cultura. 

A primeira publicacao da FLACSO no pais foi a Iivra Mulheres, 
Participacao e Saude. uma experiencia. Esse documento relata uma 
experiencia de planejamento participativo na favela da Rocinha, e fazia 
parte do Programa de Desenvolvimento Social da Prefeitura do Rio de 

13 
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Janeiro, apoiado e supervisionado pelo UNICEF e pelo Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM). A experiencia de 
cooperacao tecnica desenvolvida pela FLACSO/Brasil entre 1982 e 
1985 teve como objetivo geral abrir espaco para a participacao de 
mulheres de baixa renda na definicao de suas necessidades e na 
elaboracao de propostas dirig idas a atende-las, dentro de uma 
preocupacao geral com as condicoes sociais da reproducao humana. 
Desdobrou-se. posteriorrnente, em atividades similares na Argentina, 
na colaboracao com programas de capacitacao de agentes cornunitarias 
de saride da Fundacao Oswaldo Cruz, e na execucao de urn novo projeto 
na favela Roquete Pinto, com apoio da Embaixada do Canada. 

Outra fase marcante do desenvolvimento dos Estudos de Cenero 
na FLACSO/Brasil esta constitufda pela participacao, entre 1990 e 
1993, no Projeto Regional da FLACSO Mulheres Latino-America
nas em Dados. Esse projeto de pesquisa envolveu 0 trabalho de to
das as unidades academicas da instituicao e teve por proposito fun
damental organizar e analisar as fontes documentais estatisticas de 19 
paises da America Latina, avaliando a situacao das mulheres na Re
giao no decorrer da decada de 1980. a estudo constitui 0 primeiro 
esforco global e sistematico para dar conta da condicao das mulheres 
num continente com cores e geografias multiplas, afetado por dolo
rosos conflitos polfticos, sociais, etnicos, culturais e economicos. 
No caso da experiencia brasileira, 0 estudo foi desenvolvido em par
ceria com Cidadania, Estudos, Pesquisa, lnforrnacao e Acao (Cepia). 
Foi possfvel gra<;as ao concurso, alem do Instituto da Mulher da 
Espanha (que financiou grande parte do Projeto Regional), da Funda
cao Ford e de organismos das Nacoes Unidas com sede no Brasil 
(UNIFEM, Fnuap e UNICEF). 

Entre 1992 e 1994, a FLACSO/Brasil desenvolveu 0 Projeto de 
Cooperacao Cientifica Meninas e Adolescentes no Brasil, em parce
ria com 0 UNICEF; eo Projeto de Pesquisa Educar: Uma Profissao de 
Mulheres. Argentina-Brasil, com apoio do Service Alernao de Inter
cambro Acadernico (Daad), da Capes e da Fundacao Ford. No primer
ro caso, 0 projeto visava elaborar urn quadro da situacao das meninas e 
adolescentes no Brasil, bern como estimular a incorporacao gradativa e 
constante das questoes de genero no incipiente desenvolvimento dos 
Conselhos Tutelares. Ja no segundo caso, 0 proposito foi desvendar os 
processos de ferninizacao das escolas normais e do magisterio, compa
rando e contrastando a experiencia brasileira e argentina. 
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Paralelamente, a FLACSO/Brasi! integrou-se ativamente as reunioes 
interagenciais pramovidas pelo UNIFEM na decada de 1990, com 0 

intuito de coordenar as acoes na area de igualdade de oportunidades 
de genera dos diversos organismos internacionais com sede no Brasil. 
Tal experiencia bern como 0 mencionado prajeto Mulheres Latino
Americanas em Dados, permitiu a forrnulacao e realizacao de uma nova 
atividade e de outras duas publicacoes (1995-1999): Pragrama de 
Treinamento Mulher e Mercosul - Inforrnacao, Formacao e A<;:ao sobre 
impactos previsiveis no mercado de trabalho, iniciativa conjunta 
FLACSO/UNIFEM, com apoio do BID, Fundacao Memorial de 
America Latina, Parlatino e UNESCO, entre outras instituicoes. 

Em 1998 e 1999 desenvolveram-se atividades diversas sobre igualdade 
de oportunidades de genera no contexto da cooperacao MTE/FLACSO, 
bern como a parceria com OIT/Chile. Esta ultima parceria teve como 
objetivo pesquisar as polfticas publicas de formacao profissional no Brasil, 
no que diz respeito a diversidade (com enfase nas questoes de genera), e 
integrou-se ao projeto regional Innovaciones Institucionales en e1 
Mercosur: pramoviendo el dialogo social y la igualdad, da Equipe Tecnica 
Multidisciplinar da OIT Alern disso, a FLACSO/Brasil participou do 
Terceira Encontra de Universidades Latino-Arnericanas e do Caribe 
sobre Estudos de Genera (Panama, agosto de 1999), realizado sob a 
coordenacao do Instituto da Mulher da Universidade de Panama. 

Desde 2000, com 0 apoio parcial do CNPq, a FLACSO/Brasi! vern 
desenvolvendo 0 prajeto de pesquisa Mulheres e PPTR: Entre a 
Descentralizacao e a Integracao Supranacional. Esse projeto tern por 
objetivos. gerar conhecimentos na area dos Estudos de Genera, com enfase 
na PPTR no Brasil e no Mercosul, e contribuir para a qualificacao de atores 
estrategicos da PPTR no Brasil, visando promover a igualdade de 
oportunidades no mercado de trabalho. Participam como colaboradores 
do prajeto diferentes atores estrategicos da PPTR (Bahia, Colas, Minas 
Gerais, Para, Paralba, Rio de Janeiro, Roraima e Sao Paulo), bern como 
pesquisadoras argentinas. Esse livro e urn dos pradutos do prajeto. 

Outras insrituico e s foram diretamente beneficiadas pelo 
desenvolvimento dos Estudos de Genera na FLACSO/Brasil, pelo 
desenvolvimento de parcerias especificas com: 0 Nucleo de Estudos e 
Pesquisa sobre a Mulher (NEPeM), da UnB, por meio da colaboracao no 
prajeto "Discriminacao de Genera na Producao de Conflitos nos Espacos 
de Trabalho e na sua Resolucao lnstitucional" (mar/2000 - fev/2002)i com 
o Centra Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA) - por meio da 
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colaboracao no Prajeto "Relacoes de Genera no Mundo do Trabalho. 
Direitos e Realidades" (out/2000 - set/2002; em parceria com 0 Fundo 
para Igualdade de Genera da Agenda Canadense para 0 Desenvolvimento 
Intemacional - Cida), com 0 Mestrado em Educacao da L1niversidade 
Nacional de Entre Rfos (LINER), Argentina; com 0 Mestrado "EI poder y 
la Sociedad desde la Problernaticadel Genera", da L1niversidade Nacional 
de Rosario (L1NR), Argentina; e com a Catedra Regional UNESCO "Mujer, 
Ciencia y Tecnologfa", com sede operativa na FLACSO/Argentina. 

Sistema Integrado de Pos-Graduacao 

o SIP e urn conjunto articulado de atividades letivas de pos-graduacao 
latosensu, com diversas modalidades (presencial, semipresencial, adistancia), 
cujo vertice e0 Pragrama de Doutorado em Ciencias Sociais da FLACSO/ 
Brasil (atualmente em pracesso de reformulacao), e que tern como altemativa 
intermediaria 0 Diplomado Superior em PPTR (cujo credenciamento 
nacional como Curso de Especializacao em PPTR foi solicitado ao MEC 
em 2003). As atividades letivas ou seminaries de pos-graduacao lato sensu 
permitern a acumulacao de creditos, que poderao ser utilizados para optar 
pelos titulos oferecidos pela instituicao. 

o SIP tern como prioridades tematicas e metodol6gicas: 

• abordagem multidisciplinar, 

• estudos comparados, 

• visao latino-americana, 

• enfase nos pracessos de integracao supranacional, 

• concentracao nas politicas publicas, 

• especializacao atual na PPTR. 

Os docentes do SIP sao especialistas, pesquisadores e prafessores 
da FLACSO/Brasil e do sistema FLACSO, bern como outras pessoas 
qualificadas das instituicoes educacionais e do campo das polfticas 
publicas do pais. 

Os aspirantes a ingressar como estudantes do SIP podem ter 
dilerentes origens profissionais e estudos de graduacao distintos. Podem 
participar, entre outros, membros. 

• das equipes tecnicas dos Ministerios de areas afins (Trabalho e 
Emprego, Educacao, Ciencia e Tecnologia, Saude, justica etc.). 
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• do sistema tripartite e pantano para forrnulacao e gestae da PPTR 
(CODEFAT/CETs/CMTs); 

• do sistema para forrnulacao e gestae de politicas publicas afins 
(conselhos de Educacao, Infancia e Adolescencia, Saude etc.), 

• das Secretarias Estaduais e Municipais de Trabalho e areas afins 
(Educacao, Ciencia e Tecnologia, Sande, justica, entre outras). 

• das Delegacias Regionais de Trabalho (DRTs); 

• das equipes para avaliacao dos diversos mecanismos de PPTR; 

• universitarios que procuram especializar-se em polfticas publicas, 

o SIP conta com uma estrutura de governo academico, responsavel 
pela programacao e avaliacao de atividades de pos-graduacao a 
Conselho Acadernico do Sistema Integrado de Pos-Craduacao e do 
Doutorado (Cadsip), composto par: 

• no minima tres professores, 

• urn representante dos estudantes (doutorandos habilitados), 

• a coordenador do Programa de Doutorado, 

• a dire tor da FLACSO/Brasil. 

A responsabilidade academica da programacao de seminaries do 
SIP e do Cadsip, que seleciona docentes e participantes, avalia seus 
trabalhos finals au provas dorniciliares, e certifica a participacao 
(presenca) e/ou aprovacao dos seminaries. 

Os seminaries do SIp, com urn maximo de 30 participantes, dividern
se em quatro fases: 

I. Uma etapa de preparacao, nao presencial e individual, com base em 
materiais diversos (textos de leitura obrigat6ria, programas analfticos, 
guias de atividades preparatorias), com uma duracao minima de 30 dias, 

II. Uma etapa de aula, presencial, em grupos e intensiva, combinando 
exposicoes e oficinas, com uma duracao minima de 30 horas/aula 
distributdas em dias consecutivos, 

III. Uma etapa pos-presencial de intercambio, que consiste na 
participacao intensiva em f6runs virtuais e redes de trabalho, 

IV. Uma etapa de producao e avaliacao de trabalhos finais, nao presencial 
e individual, na qual as alunos dispoern de aproximadamente 40 dias 
para a elaboracao das monografias au produtos semelhantes. 
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A peculiaridade dos seminaries do SIp, em cornparacao com outras 
acoes de pos-graduacao, esta no estreito vinculo entre seus temas e 
propostas metodol6gicas e as praticas institucionais da FLACSO/Brasil. 
Todas as atividades, portanto, em suas diferentes fases (preparat6ria 
nao presencial, aula e producao de trabalho final) estarao diretamente 
relacionadas aos projetos de pesquisa e de cooperacao cientffica 
desenvolvidos ou projetados pela instituicao. 

Gestae Participativa 

Uma Metodologia para a Cestao Participativa foielaborada pela equipe 
responsavel da FLACSO e revista como resultado das sucessivasaplicacoes 
e avaliacoes que vern sendo realizadas, desde 1977, em distintos campos 
de atuacao e em diversos paises da America Latina e Caribe. 

o enfoque inovador do planejamento e gestae que inspira tal 
metodologia surge de uma profunda critica as concepcoes tradicionais 
do planejamento e de uma avaliacao dos resultados efetivos obtidos ao 
longo de varias decadas de operacao na Regiao, Nesse enfoque, a tarefa 
que realiza a FLACSO converge com os esforcos criticos realizados 
em outros ambitos institucionais. A FLACSO, entretanto, procurou 
avancar alern da mera crltica, concretizando-a na elaboracao e aplicacao 
de uma metodologia alternativa, ate agora avaliada como muito positiva 
no que se refere a seus resultados concretos. 

A metodologia, testada em mais de 200 eventos em diversos paises 
da Regiao (e principalmente no Brasil), tern as seguintes caracteristicas. 

• e pratica, simples e de baixo custo, 

• estabelece urn espaco dernocratico para a negociacao entre os 
participantes, favorecendo a criacao de atores coletivos, cornpro
metidos com as mudancas estrategicas propostas, 

• tern como campo de aplicacao a conjuntura, incorporando 0 

conceito de avaliacao e reprogramacao perrnanentes, 

• exige a critica responsavel, abrindo espa~os para a formulacao de 
propostas de solucao de problemas; 

• define "problema" como a distancia entre a situacao atual e a 
imagem-objetivo, definida pelos participantes, 

• dispoe de tecnicas acessfveis a participantes de qualquer nivel de 
escolaridade. 
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A Metodologia FLACSO consiste, em linhas gerais, numa estrategia 
de operacao e em uma sequencia 16gica de tratamento do caso, 
indissoluvelmente ligadas. Apresentada de modo sintetico, a estrategia 
de operacao inclui: 

a) uma forma grupal interativa de apreensao e resolucao das tarefas 
de planejamento e gestae, delineadas mais adiante na sequencia 
logica de tratamento, 

b) a inclusao no conjunto dos participantes, na medida do possfvel 
e desde a inicio da atividade, de representantes dos orgaos que 
estariam envolvidos eventual mente direta e/ou indiretamente na 
execucao das acoes a serem programadas, 

c) a procura, tarnbern na medida do possfvel, de urn perfil 
interdisciplinar da equipe de participantes, incluindo as disciplinas 
e especialidades relacionadas significativamente aarea problernati
ca em tratamento, 

d) a interacao co-participativa da equipe tecnica com outros atores 
significativamente relacionados com a area problernatica em varias 
fases do processo, entre tais atores pode-se mencionar "as que 
decidem" nos orgaos envolvidos (incluindo aqueles da instituicao 
responsavel pelo projeto), as diversas atores atuantes na area e, em 
particular, a populacao-alvo beneficiaria do projeto e seus setores, 
organizacoes e grupos diferenciados. 

Dessa estrategia operativa e de comunicacao, dependerao em gran
de medida. a obtencao da inforrnacao necessaria sabre a realidade em 
que estarao jogando as acoes e as demandas, interesses, relacoes e rea
lidades dos diversas atores sociais envolvidos e, par conseguinte, uma 
reconstrucao mais rica e tendente a ser consensual de tais realidades, a 
adequada avaliacao e controle da pertinencia das forrnulacoes realiza
das e sobretudo, a grau de compromisso dos atores envolvidos na 
implementacao do projeto. 

Desde 1981, tal metodologia tern sido aplicada, no Brasil, na 
avaliacao e reprogramacao de projetos e instituicoes em areas tao 
diversas como: saude. saneamento basico, desenvolvimento regional e 
local, criancas e adolescentes, trabalho e geracao de renda, meio 
ambiente, arquivos publicos, controle de impactos sociais de grandes 
obras de infra-estrutura, trans porte urbano, conselhos multipartites de 
gestae de politicas publicas, artesanato, seguranca publica. 
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Politicas Publicas de Trabalho, Ernprego e Geracao 
de Renda 

Desde 1981, a FLACSO/Brasi! tern desenvolvido uma experiencia 
continuada e diversificada de cooperacao com 0 Ministerio do Trabalho 
e Emprego (MTE) (antigo Ministerio de Trabalho - MTb): apoio a 
forrnulacao de uma polftica nacional para 0 artesanato, qualificacao de 
mediadores, apoio a implantacao da arbitragem nos conflitos do 
trabalho, analise do trabalho infantil e adolescente no Brasil urbano, 
apoio aharmonizacao de polfticas de saude, seguranca e higiene no 
trabalho no Mercosul, entre outras. 

A cooperacao MTE-FLACSO consolidou-se com 0 Acordo de 
Cooperacao entre 0 Govemo Brasileiro e a FLACSO/Brasil, celebrado 
em 1998 e ampliado sucessivamente em 1999/2000 e em 2001/2003, 
para a irnplernentacao de urn projeto de fo3rmac;ao de forrnadores". 

Entre 1998 e 2003 foram realizadas as seguintes acoes. 

• 1998-1999: formacao de equipes tecnicas a cargo das acoes de 
qualificacao profissional nas 27 Secretarias Estaduais de Trabalho 
(S'Tbs) (1.000 tecnicos e tecnicas), no processo de discussao das 
diretrizes do Plano Nacional de Qualificacao dos Trabalhadores 
(PLANFOR) 1999-2002, bern como na organizacao do processo de 
planejamento dos Pianos Estaduais de Qualificacao (PEQs); 

• 1998-1999: qualificacao de membros dos 27 Conselhos Estaduais 
de Trabalho (CETs) (600 conselheiros e conselheiras), para atuarem 
na gestae e supervisao descentralizadas da PPTR5; 

• 1998-2000: apoio ao MTE/SPPE, sob a forma de: assistencia tecnica 
a reestruturacao e consolidacao do Nucleo de lnforrnacao e 
Docurnentacao (NID); participacao no I Congresso Brasileiro de 
Educacao Profissional (1998); elaboracao da minuta de Cuia de 
Planejamento e Execucao dos PEQs 1999-2002; e participacao em 
oficinas regionais promovidas pela SPPE; 

4 Enlende-se por formadores 0 amplo universo de protissionais aluantes no planejamento, geslao, supsrvisao e 

aeompanhamenlo, avalia<;ao(gerencial e extema), anaJisee eprovacao de programas e projetos, e eX9CUlYaO direla de a.OOs 

de qualificacac social e proflssional. 

5 Sobre esses processos estaduais de qual~ieal'3o de atores estrateqicos (tecnlcos e eonselheiros), ver FAUSTO. Ayrton, 

GARCIA, Cid & ACKERMANN, Wemer (orgs.), Pfanejando com loco na demanda do mercadode /rabalho:apoio aeIaborac;ao 
des Pianos Esladuais de Qualitica¢o Profissional (PEQs) 1999-2002, FLACSo-UNESP. sao Paulo, 2001; e VOGEL, Amo 
& YANNOULAS, Silvia (orgs.), Polltieas Publieas de Trabalho e Renda e Gontrole Detnocretico: a qualifiea¢o dos 
Gonse/heiros Estaduais de Traba/ho no Brasil, FLACSO-UNESP, Sao Paulo, 2001. 
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• 2000-2003: formacao de formadores - formacao conjunta de atores 
(qualificacao de tecnicos das STbs, Conselheiros dos CETs e 
Conselhos Municipais de Trabalho (CMTs), membros das equipes 
de avaliacao externa dos PEQs) das 27 Unidades da Federacao (UF) 
(194 beneficiaries diretos de uma au mais acoes de qualificacao de 
atores estrategicos, 748 conselheiros e tecnicos municipais de 
trabalho foram beneficiaries indiretos") i 

• 2000-2003: Seminarios Acadernicos em PPTRdo Slp7: qualificacao 
avancada de gestores, avaliadores, conselheiros, pesquisadores e 
formadores, par meio de 17 seminaries de pos-graduacao (13 desses 
seminarios foram parcialmente financiados com recursos do FAT, 
sabre diversas te mat icas formacao de multiplicadores, 
harmonizacao de PPTR na America Latina, atuais tendencias na 
educacao profissional, controle social da PPTR, entre outros), 194 
participantes em urn au mais seminaries. 84 dos quais foram 
aprovados em algum au varies desses 17 seminaries - de 22 UFS)8; 

• 2002-2003: producao de material didatico e metodologia para 
qualificacao de atores estrategicos de nfvel municipal (conselheiros 
e tecnicos municipais de trabalho). 

Alern disso, a FLACSO/Brasil, mediante convenios especfficos com 
governos estaduais, contribuiu para a desenvolvimento da PPTR nos 
estados do Ceara e Para, par meio de qualificacao de atores estrategicos 
(conselheiros, tecnicos), avaliacao do funcionamento dos mecanismos 
de credito, elaboracao de cadastros de entidades executoras de 
qualificacao profissional, entre outros aspectos. 

Adicionalmente, a FLACSO/Brasil contribuiu para a projecao na 
America Latina da experiencia brasileira em educacao profissional e outros 
mecanismos da PPTR, participando de projetos em parceria com: 

6 as multiplicadores torrnados par meio de dais seminarios em 2002 coordenaram, par sua vez, processos locals de 
formacao de conselheiros e tecnicos municipals. Foram realizados processes locals de qualiticacao de conselheiros 

municipals de trabalho e outros atores estrateoicos relevantes na tcrrrunacao de PPTR em 11 estados, a saber: A1agoas, 
Golas, Minas Gerais, Para, Parana, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondonia, Roraima, Sao Paulo e Sergipe. 

7 Sobre os seminaries de pos-craouacao do Projeto Forrnap, ver "lntroducao", in FAUSTO, Ayrton & YANNOULAS, Silvia 
(orgs.), Anais do Seminario Intemacional-Ideias Socieis e Politicas na America Latina e Caribe - Estudos Comparados das 
PPTRs, FLACSO -lnterteXlo, Brasilia, 2002. Sobre os ssmlnarios de pos-qraduacao realizados em 2002 pelo Projeto 

Milenium, ver "lntroducao", in FAUSTO, Ayrton, PRONKO, Marcela & YANNOULAS, Silvia (orgs.), Poli/icas Publicasde 
Trabalho e Renda ns Amonc« Latina e no Canbe, FLACSO/lntertexto, Brasilia, 2003. 

8 Ate 0 momento, nao registram estudantes aprovados nas UFs: kre, Amazonas, Pernambuco. Piaui, Rio Grande do SuI. 
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• IIPE/UNESCO (Service CivilVoluntariono Estado do Riodejaneiro), 

• OIT (Diversidade na educacao profissional no Brasil:
 
analise de experiencias inovadoras de genero).
 

• UNESCO (producao de videos sobre as proposta do PLANFOR). 

A Colecao PPTR 
A Colecao PPTR eurn conjunto integrado atualmente por 15 livros e 

dois CD-ROMs, que pretende sistematizar a producao conceitual 
te6rica e de reconstrucao hist6rica -, metodol6gica e tecnica, elaborada 
e/ou utilizada pela FLACSO/Brasil em processos de formacao de 
fonnadores estrategicos para a construcao da PPTR e seus mecanismos ou 
dimens6es no Brasil: Seguro-Desemprego, Credito Popular, lntermediacao, 
Qualificacao, e Producao de lnformacoes sobre 0 Mercado de Trabalho. 

As publicacoes foram concebidas, em sua grande maioria, tendo em 
vista os obstaculos e avan<;os experimentados pelas STbs, CETs, 
avaliadores e executores, entre outros atores direta ou indiretamente 
envolvidos com a construcao e gestae da PPTR. Portanto, de modo a 
lograr a maior precisao possfvel quanto ao impacto desejavel, foram 
selecionados os temas que surgem como os mais importantes para os 
diversos atores anteriormente mencionados. 

o publico preferencial de tais publicacoes e, pois, aquele da lida 
diana. os que estao, efetivamente, assentando os tijolos dessa obra em 
progresso que e uma PPTR orientada pelos prindpios dernocraticos 
do desenvolvimento com equidade, da ampliacao da participacao, da 
autonomia e da descentralizacao, 

Como produto direto do trabalho de campo realizado em 1998/ 
2003, temos as seguintes publicacoes. 

1. PLANEJANDO COM FOCO NA DEMANDA DO MERCADO DE 

TRABALHO: Apoio aElaboracao dos Pianos Estaduais de Qualificacao 
Profissional/PEQs 1999-2002 (organizado por Fausto, Garcia e 
Ackermann e publicado em co-edicao com a UNESP); 

2. POLITICAS PUBLICAS DE TRABALHO E RENDA E CONTROLE 

DEMOCRATICO: A Qualiftcacao dos Conselheiros Estaduais de 
Trabalho no Brasil (organizado por Vogel e Yannoulas e publicado 
em co-edicao com a UNESP); 

3. EXPERIENCIAS INOVADORAS DE EDUCA<;:Ao PROFISSIONAL 

(organizado por Camargo e publicado em co-edicao com a UNESP); 
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4. TRABALHANDO COM A DIVERSIDADE NA EDUCA<::Ao PROFISSIONAL: 

raca/cor, genera e pessoas portadoras de necessidades especiais 
(organizado por Vogel e publicado em co-edicao com a UNESP); 

5. ATUAIS TENDENCLA.S NA EDUCA<::Ao PROFISSIONAL (organizado 
por Yannoulas e publicado em co-edicao com a Editora Paralelo 15); 

6. CONTROLE DEMOcRATICO, DESCENTRALlZA<::Ao E REFORMA DO 

ESTADO (organizado por Yannoulas e publicado em co-edicao com 
a Editora Paralelo 15); 

7. ANAIS DO SEMINARIO INTERNACIONAL: IDEIAS SOCIAlS EPOLITICAS 

NA AMERICA LATINA E CARIBE (organizado por Fausto e Yannoulas, 
publicado em co-edicao com a lntertexto), 

8. TRABALHO, RENDA E PARTICI PA<::AO SOCIAL (de Carmen Cuimaraes 
Mehedff, publicado em co-edicao com a Editora Plano); 

9. POLITICAS PllBLICAS DE TRABALHO E RENDA NA AMERICA LATINA 

E NO CARIBE - Torno I: Processos de Integracao Supranacional e 
Articulacao de Politicas Publicas (organizado por Ayrton Fausto, 
Marcela Pronko e Silvia C. Yannoulas, publicado em co-edicao com 
a Editorial Abare); 

10. POLITICAS PUBLICAS DE TRABALHO E RENDA NAAMERICA LATINA 

E NO CARIBE - Torno II: Harmonizacao de Politicas Publicas de 
trabalho no Mercosul (organizado por Ayron Fausto, Marcela Pronko 
e SilviaC. Yannoulas, publicado em co-edicao com a Editorial Abare); 

11. A CONVIDADA DE PEDRA - MULHERES E POLITICAS PUBLICAS DE 

TRABALHO E RENDA (organizado por Silvia C. Yannoulas, publicado 
em co-edicao com a Editorial Abare). 

12. DIALOCO SOCIAL, HARMONIZA<::Ao E DIVERSIDADE NO MUNDO 

DO TRABALHO (organizado por Carmen Guimaraes Mehedff e 
Marcela Pronko, publicado em co-edicao com a Editorial Abare). 

As duas primeiras publicacoes, alern do registro das intervencoes 
levadas a termo pela FLACSO/Brasil nas 27 Unidades da Federacao, 
com detalhamento da metodologia utilizada, e dos produtos 
amadurecidos durante os seminaries conceituais e construldos em 
oficinas de trabalho, reproduzem 0 marco normativo e os documentos 
conceituais trabalhados, alern de realizar urn balance geral da 
qualificacao e oferecer propostas para a melhoria do desempenho dos 
atores/instancias envolvidas com as acoes da PPTR. 
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A terceira publicacao, elaborada a partir da coleta de experiencias 
inovadoras no ambito dos PEQs durante 0 processo de qualificacao 
dos tecnicos das STbs, surge da necessidade de socializacao e 
rnultiplicacao daquelas experiencias, buscando contribuir com a 
proposta de avanco conceitual e metodol6gica do PLANFOR, nao 
restrita a aspectos pedag6gicos (curses). ressalva que acena, por 
exernplo, para a vital irnportancia da prornocao e consolidacao da 
articulacao institucional (construcao de parcerias). 

A quarta publicacao lanca urn olhar mais especifico sobre questoes 
fundamentais para qualquer debate orientado pelos principios 
dernocraticos de desenvolvimento economico com equidade. Qualquer 
estrategia de desenvolvimento social que se pretenda consequente exige 
medidas de acao afirmativa para os desiguais - principalmente em pafses 
(como 0 Brasil) com uma injusta distribuicao da renda e alijamento de 
divers os e numerosos contingentes populacionais do mercado de 
trabalho. Em consequencia. sao abordadas quest6es do acesso 
preferencial a oportunidades de qualificacao profissional e aos beneffcios 
dos demais componentes da PPTR, de setores caracterizados por 
exclusoes derivadas de raca/cor, relacoes de genero, ou por serem 
portadoras de necessidades especiais. 

A quinta, a sexta e a setima publicacoes organizam a producao 
elaborada, apresentada e discutida pelos docentes-pesquisadores da 
FLACSO/Brasil com os participantes dos processos de formacao 
realizados no ana de 2000, abordando planejamento e avaliacao de 
politicas publicas, orientacoes dos organismos internacionais em materia 
de educacao profissional e para os pafses que compoern 0 Mercosul, 
polfticas de ensino rnedio e ensino tecnico comparadas no Cone SuI, 
cornparacao das politicas educativas de qualificacao profissional no 
Brasil desenvolvidas pelos Ministerios de Trabalho e de Educacao, 
reestruturacao produtiva e desernprego no Brasil, descentralizacao de 
polfticas publicas (com enfase na questao do trabalho e geracao de 
renda), potencialidades e entraves dos processos de descentralizacao, 
perfil dos atores estrategicos na forrnulacao e gestae da PPTR, 
planejamento estadual da PPTR, entre outros temas relevantes. 

A oitava publicacao e uma especie de texto sfntese das demais 
publicacoes anteriores da colecao, visando facilitar sua assimilacao pelos 
atores estrategicos da PPTR, e especialmente pelos membros dos 
Conselhos e Secretarias Municipais de Trabalho. Composto de perguntas 
e respostas, procura sistematizar as questoes e dtrvidas mais frequentes 
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desses atores, tais como observadas nos processos de formacao realizados, 
resumindo nas respostas as principais contribuicoes do material disponivel 
na colecao PPTR a seu debate e formulacao de alternativas de acao. 

A nona e decirna publicacao compreendem os materiais elaborados, 
apresentados e discutidos pelos docentes-pesquisadores da FLACSO/ 
Brasil e convidados especiais com os participantes do serninario 
internacional e processo de formacao realizado em 2002, cujas ternaticas 
centrais foram. os processos de integracao supranacional e a articulacao 
de politicas publicas, com foco privilegiado na harrnonizacao das 
politicas publicas de emprego e renda CUE, TLCAN e, particularmente, 
Mercosul). a formacao profissional na integracao regional; 0 metodo 
comparativo e sua aplicacao ao estudo da PPTR; a integracao dos 
diversos mecanismos da PPTR; a harrnonizacao de politicas publicas 
de trabalho no Mercosul segundo a perspectiva dos atores. governos, 
trabalhadores e empresarios. 

A decirna primeira publicacao. foi concluida em novembro de 2003 
e constitui urn dos produtos do Projeto "Mulheres e Politicas Publicas 
de Trabalho e Renda - entre a descentralizacao e a integracao 
supranacional: Urn olhar a partir do Brasil (1988-2002)", desenvolvido na 
Sede Acadernrca Brasil da FLACSO durante 0 periodo 1998-2003. Tal 
projeto materializa a orientacao institucional de maxima integracao entre 
suas atividades de pesquisa, docencia, e cooperacao cientffica, e entre 
suas prioridades tematicas. 0 livro apresenta uma analise geral da 
ternatica das mulheres no mundo e nas relacoes de trabalho com foco 
no Brasil e no Mercosul, abordando, desde uma otica de genero, 
questoes como a formulacao descentralizada de politicas publicas de 
trabalho, com enfase na educacao profissional, a tendencia integradora 
na forrnulacao de politicas publicas de trabalho e 0 proprio processo 
de formulacao das mesmas. 

Par fim, a publicacao ora apresentada, "Dialogo Social, Harmonizacao 
e Diversidade no Mundo do Trabalho", organiza a producao elaborada, 
apresentada e discutida pelos docentes-pesquisadores de FLACSO/Brasil, 
e par docentes e pesquisadores convidados, com os participantes do 
seminario internacional e processo de formacao realizado no ano de 2003, 
abordando as seguintes questoes. dialogo social, corpos colegiados e 
intervencoes locais, processos de integracao supranacional e harrnonizacao 
de politicas publicas de trabalho e renda, diversidade no mundo do 
trabalho e a proposta de Politica Publica de Trabalho, Emprego e Renda, 
para 0 periodo 2004-2007. 
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Tratando mais especificarnente de questoes conceituais sobre a 
educacao profissional (EP), temos os dernais livros da serie. 

1.0 ENSINO DE OFfCiOS ARTESANAIS EMANUFATUREIROS NO BRASIL 

ESCRAVOCRATA, do Prof. Luiz Antonio Cunha e co-editado pela 
Fundacao Editora da UNESPi 

2.0 ENSINO DE OFfCiOS NOS PRIMORDIOS DA INDUSTRIALlZAc::Ao, do 
Prof. Luiz Antonio Cunha e co-editado pela Fundacao Editora UNESPi 

3. 0 ENSINO PROFISSIONAL NA IRRADIAc::Ao DO INDUSTRIALlSMOi 

do Prof. Luiz Antonio Cunha e co-editado pela Fundacao Editora 
daUNESP 

A trilogia de Cunha nos oferece urn minucioso panorama historico 
da educacao profissional no Brasil, desde 0 perfodo escravocrata, 
prosseguindo ate 0 ensino profissional na virada do seculo, alern de 
abordar quest6es conternporaneas, a exemplo da proposta de mudanca 
de paradigmas preconizada pelo MTE. 

Finalmente, os dois CD-ROMs que tambern integram a Colecao 
PPTR, e que inc1uem na integra, e entre outros materiais de interesse, a 
maioria das publicacoes mencionadas, sao: 

1. CONSTRUINDO A NOVA C1DADANIA - FORMAc::Ao DE GESTORES E 

FORMADORES EM POLITICAS PUBLICAS DE TRABALHO E RENDA, 

FLACSO, Brasflia, 2001 i 

2. TRABALHO, RENDA EPARTICIPAc::AOSOCIAL,FLACSO, Brasflia, 2002. 

As publicacoes mencionadas, alern da necessaria Iuncao de memoria 
tecnica, tornam-se interessantes ferramentas de trabalho para gestores, 
planejadores, executores e avaliadores, pesquisadores e docentes, uma 
vez que contribuem para a reflexao sobre a PPTR, indicando inclusive 
algumas sendas possfveis para sua consolidacao. 
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