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Dialogo Social, Disputa de
 
Hegemonia e Consentimento Ativo
 

na Cestao Local dos Recursos do FAT:
 
A Experiencia do Municipio de
 

Vitoria da ConquistalBA
 

Jose dos Santos Souza' 

Neste trabalho, procuraremos tecer algumas consideracoes 
acerca da experiencia da Comissao Municipal Tripartite e 
Paritaria de Emprego de Vit6ria da Conquista (CMTPE). Tais 

consideracoes tern como referencia os registros de observacao das 
reunioes dessa Comissao feitos pela equipe de pesquisa do projeto 
intitulado "Diagn6stico da Politica de Formacao Profissional em Vit6ria 
da Conquista/BA", documentos bibliograficos primaries (atas e manual 
de irnplantacao) e entrevistas.? Como parte dos objetivos deste projeto 
de pesquisa, temos acompanhado os trabalhos da CMTPE para coletar 
inforrnacoes que nos permitam conhecer e caracterizar 0 dialogo social 
estabelecido na gestae dos recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) aplicados em projetos de qualificacao profissional 
articulados a projetos de geracao de emprego e renda. 

1 Jose dos Santos Souza e professor de Polilica Educacional da UESB e doutorando em Ciencias Socials pela Unicamp. 
Atualmente coordena 0 Nucleo de Estudos e Pesquisas sobre TrabaJho, Politica e Sociedade (NETPSIlJesb). 

2 Aequipe deste projeto de pesquisa e cornposta por: Jose dos Santos Souza (coordenador), Jussara Marques de Macedo, 

Celia Tanajura Machado, Vitoria Carme C. Santos, Rosana Marcia Tinoco Leite, Jadilson Almeida Vilas Boas e Carta 
Carolina Costa da Nova (bolsista de lniciacao cientifica). Sem a cotaboracao desses investigadores a elaboracao deste 

trabalho nao seria possivel. Entretanto, todas as consideracoes aqui apresentadas sao de inteira responsabilidade do autor. 
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Em carater de socializacao de resultados preliminares de pesquisa, ao 
fazermos consideracoes sobre a experiencia da CMTPE de Vit6ria da 
Conquista, nao temos nenhuma pretensao de apresentar conc1us6es, mas 
abrir urn debate sobre a natureza do dialogo social estabelecido no 
contexto da gestae de polfticas publicas de qualificacao, trabalho e renda 
no ambito local. Nossa principal preocupacao, portanto, e fazer uma 
exposicao de como esse dialogo social tern se estabelecido, apontar 
seus determinantes internos e externos e verificar em que medida esse 
dialogo social tern se constituido em urn espaco de disputa de hegernonia.' 

Para uma melhor cornpreensao do objeto de nossa reflexao, 
primeiramente buscaremos caracterizar 0 municipio de Vit6ria da 
Conquista e sua posicao no contexto da Regiao do Sudoeste Baiano. 
Posteriormente, faremos uma breve caracterizacao do mercado de 
trabalho nesse municipio. De posse dessas inforrnacoes, faremos uma 
exposicao da experiencia da CMTPE no contexto da politica nacional e 
estadual de qualificacao profissional e geracao de emprego e renda. Por 
firn, procuraremos tecer algumas consideracoes sobre a forma como tern 
se dado 0 dialogo social e a rnediacao de interesses dos diferentes sujeitos 
coletivos envolvidos. 

Vitoria da Conquista enquanto capital regional do 
Sudoeste Baiano 

Vitoria da Conquista e urn municipio de medio porte (cerca de 262 

mil habitantes)" situado na Regiao Economics do Sudoeste da Bahia. 
Essa regiao corresponde, grosso modo, as microrregioes de Vit6ria da 
Conquista, Itapetinga e jequic, 5 pois se encontra estruturada por meio 

30 termo "hegemonia", na perspectiva gramsciana (GRAMSCI, 1999 e 2000), consiste na capacidade de uma classe social 

dirigi, intelectual e moralmente a conjunto da sociedade. Em um aspecto, hegemonia refere-se ao processo na soctedade 

civil peloqualumaparteda classedominante exerce0 controle, por meiodesuafideranc;a morale intelectual, sabreoutras 
tracoss aliadas daclassedominante: em Dutro aspecto, faz reterencia arelacao entreasclasses dominantes e dorninadas, 

once a c1asse dominante imp6ede formadinarnica suaconcepcao de mundocomointeiramente abrangente e universal, 
buscando rnoldar asinteresses e asnecessidades dosgrupos subaltemos. Ea partirdoconceito gramsciano dehegemonia 
que podemos explicar 0 consentimento de que gozam as retacoes socials de producao capitalista entre as rnassas 
trabalhadoras (SOUZA, 2002: 43-44) 

4 TOOas as in1orma,Qes demopraficas aqui apresentadas estao baseadas no Censo de 2000, publicadas pela Superintendencia 

de Estudos Econ6micos e Sociais da Bahia (SEI) em 2002 (BAHIA. 2002). 

5 A Regiao do Sudoesteda Bahia ecomposta pelos seguintes municipios: Anage (9.067 hab.), Barra do Choca (40.818 hab), 

Bela Campo (17.655 hab.), Boa Nova (20.544 hab.), Bam Jesus da Serra (10.502 hab.), Caatiba (15.508 hab.), Caetanos 

(13.076 hab.), Candido Sales (28.516 hab.), Caraibas (17.164 hab.), Cravolandia (5.001 hab.). Encruzilhada (32.964 hab.), 

Firmino Alves (5.170 hab.), Ibicui (15.129 hab.), Igua; (25.134 hab.), Irajuba (6.362 hab.j.Jtarnbs (30.850 hab.), Itapetinga 

(57.935 hab.).ltaquara (7.861 hab.), Itarantim (16923 hab.), ltlrucu (13.585 hab.), ltororo (19.799 hab.), Jaguaquara (46.621 
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do dinamismo urbano desses tres munidpios e pelos eixos rodoviarios 
da BR 116/ principalmente no sentido Norte/Sui, e pelas varias BRs, 
inclusive a BR415/ no sentido Leste/Oeste, que liga a Regiao Cacaueira 
aSerra Ceral e ao Medic Sao Francisco. 

Com uma area de 42.542,9 krrr', a populacao total da Regiao Sudoeste 
registrou 0 numero de 1.135.362 habitantes no ana de 2000, distribuidos 
da seguinte forma: na area urbana, 360.954 homens e 380.337 mulheres. 
na area rural, 205.522 homens e 188.549 mulheres. A densidade 
dernografica, nesse periodo, foi de 26/69 hab/km". Em 2000/ abrigava 
8,69% da populacao estadual. Esse indice foi dirninufdo, ja que em 1980 
de era de 10,1%. Quase todas as cidades da regiao tiveram seu expressivo 
crescimento entre 1980 e 1991:Jaguaquara (4/9%); Pocoes (4/0%); Vitoria 
da Conquista (3,3%); Encruzilhada (3,7%); Caatiba (3,9%); Boa Nova 
(3,3%); Lafaiete Coutinho (4,4%) e Mirante (5,6%). 

Nota-se. entao, que 0 Sudoeste e uma reglao relativamente 
urbanizada, apesar do grau de urbanizacao da Bahia ser relativamente 
baixo, se comparado a outras regioes do pais. Essa condicao the e 
garantida, majoritariamente, pelas cidades de Vitoria da Conquista e 
jequie, que totalizavam mais de 409/5 mil habitantes em 2000. 

o quadro da educacao no Brasil e, particularmente, na Regiao 
Nordeste do pais, continua sendo precario, tanto quantitativa quanto 
qualitativamente. Na Regiao Sudoeste da Bahia, essa realidade e ainda 
mais grave. Cerca de 40% da populacao global e 50% dos jovens dessa 
Regiao sao analfabetos. Apenas nos tres maiores munidpios da Regiao 
Sudoeste a situacao apresenta-se urn pouco melhor. 

No tocante aos aspectos econornicos, verificarnos que a Regiao 
cornecou a ser ocupada pela pecuaria extensiva, sendo que algumas 
cidades se desenvolveram como centros de comercio em geral e de 
services. Dois outros Iatores econornicos marcaram sua evolucao. a 
irnplantacao de distritos industriais em Vitoria da Conquista e jequie e 
a expansao da nova cafeicultura na microrregiao de Vitoria da Conquista. 
A microrregiao de ltapetinga e especializada na pecuaria bovina de 
corte, tendo 0 leite como subproduto. Entre as lavouras permanentes, 
o cafe e 0 urucum se destacam na zona de Vitoria da Conquista, 0 

hab.), Jsquie (147.202 hab.), Latayete Coutinho (4.102 hab.), Lagedo do Tabocal (8.100 hab.), Macarani (14.594 hab.), 

Maiquinique(7.326 hab.), Manoel Vitorino (16.704 hab.), Maracas (31.683 hao.), Mirante (13.666hab.), Nova Csnaa (15.366 
hab.), Planailino (7.963 hab.), Planalto (21.707 hab.), Pocoes (44.213 hab.), Potiraqua (14.579 nab.), Hibeirao do Largo 

(15.303 hab.), Santa tnes (11.027 hab.), Tremedal (21.200 hab.) e Vitorta da Conquista (262.494 hab.). 
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cae au, na microrregiao de jequie e nas areas Iimftrofes com a Regiao 
Sui do Estado. As zonas proximas de jequie e Jaguaquara concentram 
ainda uma fruticultura permanente diversificada. abacate, banana, caqui, 
maracuja e tangerina. Entre as lavouras temporarias, a destaque fica 
para a mandioca, a mamona e a cana-de-acucar, basicamente nas 
microrregi6es de jequie e Vitoria da Conquista, assim como para a 
fruticultura, a horticultura e a olericultura, nos entornos de jequie e 
Jaguaquara. A Regiao Sudoeste conta com infra-estrutura basica 
consolidada e salida tradicao empresarial na agropecuaria, no comercio, 
em alguns services e em certos ramos industriais. 

Atualmente, mais de 50% da producao baiana de cafe esta no 
Sudoeste, 30%, na m icrorre g iao do Planalto de Conquista, 
principalmente em Vitoria da Conquista, Barra do Choca e Pocoes, Tal 
producao, que ja correspondeu a um milhao de sacas, reduziu-se para 
250 mil em 1995, deixando de ser esse produto a principal responsavel 
pelo crescimento econornico regional, como a foi na fase de plantio, 
nas decadas de 1970 e 1980. A producao regional de cafe destina-se 
aos mercados do Rio de Janeiro e de Santos. 

Fora a setor agropecuario e agroindustrial, e necessaria lembrar a 
industria regional que sobreviveu aprolongada recessao dos anos 1980. 
Aproximadamente, duas dezenas de empresas exploram as recursas 
minerais da regiao. Existem, ainda, entre grandes e pequenos, cerca de 
tres centenas de estabelecimentos, operando no variado leque de 
atividades de transforrnacao industrial, fora au dentro dos espacos dos 
antigos distritos industriais. Na industria regional, destacam-se as ramos 
de beneficiamento de minerais nao-rnetalicos, metalurgicas, serrarias e 
oficinas de mobiliarto, industria de roupas e calcados, bem como 
producao de alimentos de consumo popular. 

No setor de services, alern do tradicional cornercio regional que 
atende aproximadamente dais milhoes de consumidores, dais novas 
segmentos comecam a se destacar: as services de educacao e saude, 
cuja oferta ere see aceleradamente, sobretudo, na capital regional de 
Vitoria da Conquista. 

Contando com 23,12% da populacao regional, sendo que quase 86% 
dessa populacao e urbana, Vitoria da Conquista mantern posicao de 
destaque relativo, perfazendo 2% da renda estadual. A cidade constitui 
um polo de influencia para toda a Regiao Sudoeste e para a norte de 
Minas Gerais. Etambern a lugar da concentracao de comercio e services, 
principalmente de educacao e saude. Esse municipio sedia a 
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) que, atualmente, 
e urn centro irradiador de recursos h umanos qualificados para toda a 
regiao, alern de tres instituicoes privadas de ensino superior surgidas 
mais recentemente, nos anos 2000. 

A industria regional tambern econcentrada em Vit6ria da Conquista. 
Em 1994, segundo a Federacao das Industrias do Estado da Bahia (FIEB), 
nela encontravam-se 55% dos estabelecimentos e a maior concentracao 
dos ramos minerais nao-rnetalicos e de metalurgia da regiao, 

Situacao do emprego em Vitoria da Conquista 

Segundo urn estudo feito pela Secretaria Municipal de Expansao 
Econ6mica de Vit6ria da Conquista (PMVC/SEE, 2002), se conside
rarmos a variacao anual acumulada entre 1990 e 2000, poderemos afir
mar que 0 emprego formal em Vit6ria da Conquista cresceu considera
vel mente com a criacao de 10.160 novos postos de trabalho (Ibidem: 
01). Esse crescimento se deu entre os anos de 1996 e 1999, 
correspondendo a 78% do total. A unica baixa verificada no mercado 
de trabalho formal desse municipio no periodo se deu em 1991, com a 
reducao de 87 postos de trabalho. 

o setor de services foi identificado como 0 principal responsavel 
pelo crescimento do emprego formal em Vit6ria da Conquista nos 
anos 1990, pois registrou urn saldo acumulado de 4.004 postos 
de trabalho (PMVC/SEE, 2002: 01). Em seguida vieram os setores 
da industria e do comercio, com 0 surgimento de 1.920 novas vagas no 
primeiro e 2.434 no segundo. 0 menor crescimento se deu na construcao 
civil (528 novas vagas), na agropecuaria (68 novas vagas) e na 
adrninistracao publica (619 novas vagas). Na construcao civil foi 
verificada uma serie de baixas nos postos de trabalho durante a primeira 
metade da decada de 1990, com sutil recuperacao a partir de 1998. A 
agropecuaria e a administracao publica, por sua vez, mantiveram as 
baixas medias durante todo esse periodo, constatando-se em boa parte 
dos anos uma simples realocacao da forca de trabalho. Entretanto, foi 
na extracao mineral que se verificou 0 maior numero de extincao de 
postos de trabalho nos anos de 1990, com urn acumulo de urn pequeno 
deficit de 120 vagas (Ibidem: 01). 

o estoque de emprego formal no municipio de Vit6ria da Conquista, 
segundo 0 registro da PMVC/SEE, era de 24.656 empregados no final 
do ana de 2000, sendo que 8.816 se encontravam no setor de services, 
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7.860 no cornercio, 3.206 na industria, 2.198 na adrninistracao publica, 
1.251 na construcao civil, 1.135 na agropecuaria, 50 na extracao mineral 
e 138 nos services industriais de utili dade publica (Ibidem: 01). 

Para termas uma visao mais apurada do significado desse aumento de 
pastas de trabalho em Vit6ria da Conquista, num contexto de aumento 
do desemprego em todas as regioes metropolitanas do pais, seriam ne
cessarias inforrnacoes sabre a variacao da PEA de Vit6ria da Conquista 
nesse periodo. Entretanto, essas inforrnacoes nao estao disponfveis pel a 
SEI, orgao responsavel pela sisternatizacao das estansticas dos municipi
as baianos. Mas a representacao do poder publica municipal afirma que 
esse crescimento do emprego formal em Vit6ria da Conquista durante 
as anos de 1990 nao foi suficiente para atender ademanda do municipio 
par emprego e renda (SOUZA, 2003). Se considerarmos que a Popula
<;:ao Economicamente Ativa (PEA) em todo a Estado da Bahia em 1992 
correspondia a 46% do total da populacao e que em 1999 correspondia 
a mais de 49% (BAH lA, 2002), me sma sem as dados da variacao da PEA 
no municipio de Vitoria da Conquista, e possivel deduzir que deve ter 
ocorrido aumento da demanda par emprego no perfodo de 1990 a 2000. 
Outro dado que corrobora tal deducao ea taxa de desemprego na Bahia. 
Em 1999, a taxa de desemprego na Regiao Metropolitana de Salvador 
era de 27% enos demais municipios, 34%. 

Salvo a precariedade dos dados, segundo as criterios da Politica 
Nacional de Qualificacao (PNQ), Vit6ria da Conquista eum municipio 
merecedor de uma polftica local de qualificacao profissional e, portanto, 
carente de uma comissao au conselho especffico para acompanhar e 
controlar as acoes e forrnulacoes nesse campo de forma articulada com 
lima polftica de geracao de emprego e renda. Esabre a implantacao 
desse f6rum que trataremos a seguir. 

Dialogo Social e conformacao de interesses 
antagonicos na gestae dos recursos do FAT em 
Vitoria da Conquista 

Desde 1995, par iniciativa do Caverna do Estado, par intermedio da 
Secretaria Estadual de Trabalho e Acao Social (SETRAS), com a 
colaboracao da PMVC/SEE, em conjunto com representacoes do 
empresariado e dos trabalhadores, instituiu-se um f6rum tripartite e 
paritario para acompanhar e controlar a utilizacao dos recursos do FAT 
nas acoes e forrnulacoes de qualificacao profissional e geracao de emprego 
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e renda. Esse forum foi criado em decorrencia das demandas de 
encaminhamentos do Plano Estadual de Qualificacao, para subsidiar os 
trabalhos da Comissao Estadual de Emprego na identificacao de demandas 
de qualificacao e no acompanhamento da aplicacao dos recursos. 

A Comissao Tripartite e Paritaria de Emprego (CMTPE) de Vitoria 
da Conquista, portanto, eurn forum instituido por iniciativa do governo 
estadual em colaboracao com 0 governo municipal, como parte do 
prajeto estadual de qualificacao e geracao de emprego e renda do 
Estado da Bahia. Em urn aspecto, sua funcao eacompanhar a aplicacao 
dos recursos do FAT pelo sistema financeira publico (Banco do Brasil. 
Caixa Economica, Banco do Nordeste etc), ou seja, verificar no setor 
formal e informal quais os recursos aplicados, as areas de aplicacao e 
quais os resultados na politica de geracao de emprego e renda no 
municipio. No segundo aspecto, a CMTPE tern como tarefa promover 
e acompanhar acoes de formacao e qualificacao de forca de trabalho 
articuladas com a polltica de geracao de ernprego, de modo a garantir 
empregabilidade. De forma sistematizada, a finalidade das CMTPEs 
ficou assim prescrita pela SETRAS (BAH IA, 200 1: 12): 

"Atua em nivellocal, acompanhando a aplicaqao dos recursos do FAT 
nos munidpios, com 0 objetivo de: 

• Reunir representantes da sociedade organizada, oJicializando-se 
comprometimento com a busca de soluqoes e alternativas para 0 

desenvolvimento socioeconbmico municipal; 

• Proporcionar a discussao tecnica ea tomada de decisoes, onde cada segmento 
assequta os direitos da sociedade; 

• Oportunizar 0 Jortalecimento de cada segmento naatuaqao da Comissao. " 

Hoje, a CMTPE ecomposta por nove membros, de forma tripartite, 
com representacao do Estado, do empresariado e dos trabalhadores. 
Como tambern tern carater paritario, sua cornposicao conta com tres 
representantes de cada segrnento." a segmento estatal erepresentado 
pelo secretario municipal de Expansao Econormca de Vitoria da Con
quista, urn membro da SETRAS e urn membra do Ministerio do Traba
Iho. a segmento do empresariado erepresentado pelo presidente da 
Associacao da Industria de Vitoria da Conquista (Ainvic), pelo presi
dente da Associacao Comercial de Vitoria da Conquista e por urn 

6 Esta cornoosicaotarnbernestaprescrita pelaSETRAS (2001: 12).onde estadeterminado que. "naBahia.as Comiss6es 
Municipais participarn, de acordocom0 portedo municipio, comduasa tres representacoes decada seqmsnto". 
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membra do Sindicato do Comercio. a segmento dos trabalhadores, 
por sua vez, erepresentado por urn membra da CUT, pelo presidente 
do Sindicato dos Bancarios e por urn membro do Sindicato dos 
Comerciarios. Normalmente, em suas reunioes, a CMTPE conta com a 
participacao de convidados e colaboradores representando organiza
coes da sociedade civil que atuam na area do trabalho e/ou da qualifi
cacao prafissional (Sistema "S", universidade, CEFET etc.). 

A CMTPE ainda e pouco representativa e carente de legitimidade 
na dinamica da politica local. Isso se deve ao fato dessa Comissao ter 
urn poder bastante reduzido no que tange ao contrale da aplicacao 
dos recursos do FAT, embora seja seu papel exercer tal contrale. 

Justamente por ser regulamentada pela Comissao Estadual, com quem 
trabalha em sintonia, funcionando como uma especie de forum 
interrnediario entre a Comissao Estadual e a comunidade local nas acoes 
e forrnulacoes de qualificacao prafissional e geracao de ernprego e renda 
naquele munidpio, a CMTPE ainda nao tern uma identidade propria. 
Segundo urn documento da SETRAS, a relacao entre a CMTPE e a 
Comissao Estadual de Emprego fica bastante explicitada. 

'A. Comissao Estadual de Emprego tem papel estraUgico nagestao politica 
de trabalho e renda no Estado. Sua composi~ao etripartite e paritaria e 
compoe umf6rum permanente de discussao sobre a destina~ao dos recursos do 
FAT no Estado, em parceria com a SETRAS, num constante processo de 
neqociacdo e consenso entre trabalhadores, poder publico e empresarios, 
possibilitando a democratiza~ao etransparencia das a~oes. 

A Comissao Estadual e0 6rgao que homologe as Comissoes 
Municipais de Emprego e, com a SETRAS, acompanha e monitora 
seufuncionamento." (BAHIA, 2001: 12-grifonosso) 

A Comissao Estadual de Emprego, portanto, atua como urn aparelho 
de Estado capaz de cornbinar mecanismos de coercao e de consenso 
que se equilibram de modo variado, sem que as medidas de coercao 
suplantem em muito 0 consenso, mas, ao contrario, busque fazer com 
que as medidas de coercao parecarn apoiadas no consenso da maioria. 
Tal consenso, muitas vezes e artificial mente multiplicado pela 
tecnocracia estatal e pelos intelectuais organicos do empresariado e 
repassado as camadas subalternas como uma expressao do real. As 
cornissoes municipais implantadas pela SETRAS em todo 0 estado da 
Bahia tern como tarefa politica repraduzir no nivellocal esta dinarnica 
de mediacao do conflito de c1asse deflagrada pela Comissao Estadual 
de Emprego, sob seu monitoramento. 
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Ejustamente esse aspecto que confere aCMTPE um carater pouco 
autonomo em suas acoes e [orrnulacoes. Isso se deve ao fato de, ate 0 

ana de 2002, 0 Ministerio do Trabalho e Emprego nao ter estabelecido 
convenios com municipios para a execucao de acoes da Politica Nacional 
de Qualiftcacao. Esses convenios eram firmados apenas com as secretarias 
estaduais, de modo que 0 acompanhamento e controle dessas acoes 
ficavam de fato a cargo da Comissao Estadual, por meio do 
monitoramento e acompanhamento do funcionamento da CMTPE. Sendo 
assim, 0 papel da CMTPE era apenas de subsidiar as acoes e formulacoes 
da Comissao Estadual. Seu poder de intervencao era praticamente nulo. 
lsso privava a CMTPE de ter; por exemplo, um plano municipal de 
qualificacao, Poderfamos dizer que seu papel era mais de legitimador 
politico e ideologico da acao estadual no campo das politicas publicas 
de trabalho e renda do que de um forum formulador de politicas de fato. 

No que tange ao poder da CMTPE em interferir na aplicacao dos 
recursos do FAT no municipio, ainda existem muitas limitacoes. 
Embora a CMTPE venha estabelecendo prioridades para a politica 
de qualificacao e geracao de emprego e renda, tomando como 
referencia os estudos elaborados pela prefeitura e por algumas 
organizacoes da sociedade civil, isso nao tem significado que ela 
tenha algum poder de intervencao na alocacao dos recursos do FAT 
feita pelo setor financeiro. Ao contrario disso, as direcoes locais do 
Banco do Brasil, da Caixa Economica e do Banco Nordeste oferecem 
muita resistencia a atuacao da CMTPE na definicao de prioridades 
para a aplicacao dos recursos do FAT no municipio. 

o setor [inanceiro, de modo geral, ja possui diretrizes bem definidas 
para seus investimentos. Alern disso, 0 corpo tecnico das instituicoes 
bancarias. mesmo se tratando do setor bancario publico, ainda nao 
possui a cultura de negociar com a sociedade civil as linhas prioritarias 
para seus investimentos. Devido a isso, a relacao entre a CMTPE e 0 

setor financeiro e marcada pelo distanciamento decorrente da 
indisposicao do sistema financeiro em considerar a contribuicao da 
CMTPE na definicao de prioridades para a aplicacao dos recursos do 
FAT no municipio. 

Verifica-se, portanto, uma relativa irnpotencia da CMTPE para 
interferir diretamente na definicao da politica municipal de qualificacao 
e geracao de emprego e renda, ja que seu papel lirnita-se acolaboracao 
com a Comissao Estadual na definicao de prioridades e estrategras para 
todo 0 Estado. Somando-se a isso, vertfica-se tambern a irnpotencia da 
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CMTPE para interferir na gestio das linhas de financiamento de projetos 
com recursos do FAT par parte do setor financeiro. Com a poder 
politico reduzido, sem reconhecimento junto ao setor bancario que 
gere as linhas de financiarnento, e sem autonomia para acompanhar e 
controlar as projetos desenvolvidos no municipio, a CMTPE ainda e 
urn forum carente de legitimidade para coordenar as relacoes de forcas 
politicas entre Estado, capital e trabalho, bern como para interferir nas 
acoes e forrnulacoes voltadas para a prornocao da qualificacao social e 
profissional, articulada com uma politica de geracao de emprego e 
renda no ambito municipal. 

Assim, a papel que a CMTPE tern exercido de fato e a de 
acompanhamento dessa politica, sem muito poder de intervencao nos 
rumos prescritos pelo governo federal e pelo Coverno Estadual, em 
parcetia com sistema financeiro publico. Vejamos a afirmacao do secretario 
de Expansao Economica de Vitoria da Conquista" a esse respeito. 

"1550 nos leva a alguma dificuldade em otimizat os investimentos dos 
recursos do FAT 0 que nos Jirmamos na ultima reunido da CMTPE, eja 
encaminhamos isso ao setorJinanceiro publico, sao linhas de a~ijes prioritarias 
com uma exigencia de que os bancos nos Jorne~am imediatamente, apos as 
opera~ijes que eles vaoeJetivando, dados eelementos desses empreendimwtos 
para que a CMTPE possa acompanhar. Devo dizer que esse acompanhamwto 
posterior a Comissao sempre Jez, ela sempre teve esse aspecto obsertJador. 0 
que nos precisamos eencontrar por parte das representa~ijes dos bancos publicos 
uma disposi~ao maier de didlogo e uma disposi~ao de [garantir 0 

acompanhamento] eJetivo desses emprewdimwtos, para que a gwte possa 
Jazer mesmo uma contabilidade de postos de trabal/)o gerados com recursos do 
FAT que nos de mais sequtanca para melhor utiliza~ao dos recursos do 
FAT" (SOUZA, 2003) 

A partirda Resolucao do CODEFAT N° 333/2003 (BRASIL, 2003), 
entretanto, abrirarn-se novas perspectivas para a CMTPE. Este 
documento institui a Plano Nacional de Qualificacao (PNQ) e 
estabelece novas criterios para a transferencia de recursos do FAT 
destinados aqualificacao profissional e geracao de emprego e renda. A 
Resolucao inc1ui as secretarias municipais de trabalho e/ou arranjos 
institucionais municipais no leque de instituicoes conveniadas para a 

7 Esse posicionamento Ii corroborado pela repressntacao local da SETRAS. Entretanto, nao toi possivel fazer 0 registro 
desseposicionamento, pais85SB representacao nao permitiu a grav8980da entrevista. 

93 



94 

Dialogo Social, Harrnonizacao e 

Diversidade no Mundo do Trabalho 

execucao de acoes financiadas pelos recursos do FAT. Embora esses 
convenios sejam restritos a munidpios com mais de 1 milhao de 
habitantes, 0 que nao e 0 caso de Vitoria da Conquista, existe a 
possibilidade de convenios com micro ou mesorregi6es, abrindo espacos 
para que Vitoria da Conquista consubstancie sua vocacao de capital 
regional na gestae dos recursos do FAT para a microrregiao de Conquista 
ou para a Regiao Sudoeste. 

A partir dessa possibilidade, 0 municipio de Vitoria da Conquista 
podera exercer sua lideranca economica e polftica na Regiao Sudoeste 
da Bahia e articular arranjos municipais para concorrer a recursos do FAT 
para financiamento de projetos voltados para a interrnediacao de mao
de-obra, rnicrocredito, economia solidaria, seguro-desemprego e outras 
politicas publicas que envolvam geracao de trabalho, emprego e renda, 
inclusive qualificacao social e profisslonal, A concretizacao dessa 
possibilidade conferiria a CMTPE 0 papel estrategico de articular e 
priorizar demandas de qualificacao social e profissional levantadas pelo 
poder publico municipal e/ou regional e pela sociedade civil organizada, 
bern como supervisionar a execucao de urn plano plurianual para a 
qualificacao social e profissional naquela regiao, 

Percebe-se no poder publico municipal uma intencao clara de explorar 
essas novas possibilidades abertas pela legislacao. E a CMTPE evista 
como urn forum estrategico nesse intento. A ideia de dialogo social 
constitui a estrategia principal do poder publico de Vitoria da Conquista 
para a implementacao de acoes voltadas para a gestae efetiva da aplicacao 
dos recursos do FAT na regiao. 

No que concerne ao processo de dialogo social e de conforrnacao 
do conflito de interesses antagonicos deflagrado no interior da CMTPE, 
observa-se que existe uma especie de interesse comum que amortiza os 
conflitos existentes entre os diferentes segmentos que a comp6em. Trata
se de uma reacao conjunta dos trabalhadores, ernpresarios e do poder 
municipal acrise economica que assola 0 pais e repercute drasticamente 
na economia do municipio. As carencias no campo empresarial e no 
campo do emprego efetivo em Vitoria da Conquista so tern agravado a 
demanda social por renda. Se considerarmos que mais de 90% das 
empresas no municipio sao familiares e que sao poucas empresas de grande 
porte, poderemos supor que os efeitos dessa crise se manifestam de forma 
muito dura, com reduzidas possibilidades de reacao. Isso tern contribuido 
para uma suposta sensibilidade dos membros da CMTPE diante de urn 
quadro socioeconomico grave, marcado pelo rebaixamento da renda 
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da populacao e pelos inumeros problemas sociais dele decorrentes. 
Essa reacao dos membros da CMTPE tern atribufdo ao dialogo social 
estabelecido urn carater harmonioso, marcado pela diluicao do conflito 
de c1asse nos esforcos conjuntos de seus membros para amortecer os 
efeitos da crise no municipio. Esse esforco conjunto tern criado as 
condicoes objetivas e subjetivas para a ocorrencia do consentimento 
ativo" dos trabalhadores na gestae local dos recursos do FAT. Conforme 
afirma 0 secretario de Expansao Economica, 

'}\ comissao tem trabalhado uma linguagem respeitosa atendendo a 
demanda expUcita de uma visao mais emergencial de gera~ao de trabalho 
erenda. Um exemplo disso €que a comissao nao teve, desde mar~o deste ano, 
nenhuma vota~ao, todas as medidas foram tomadas por consenso" 
(SOUZA, 2003). 

Assim, em nome da busca de recomposicao das bases de acumulacao 
para 0 mercado local, com vistas agarantia de emprego e renda como 
alternativa acrise economica que se instalou no pais, trabalhadores, em
presarios e governo municipal se empenham para unir esforcos em torno 
de interesses comuns. A politica nacional de qualificacao, por interme
dio do CODEFAT, das Comissoes Estaduais e/ou Municipais Tripartites 
e Paritarias, se constitui ambiente privilegiado de concretizacao de pra
ticas sociais de mediacao do conflito de c1asse em busca da adesao das 
massas trabalhadoras ao Projeto de Politica Publica de Trabalho e Renda 
do Governo Federal. Visto como 0 unico horizonte possfvel, 0 PNQ 
passa a gozar do consentimento ativo das massas de trabalhadores, na 
medida em que suas representacoes tern abdicado do seu papel de inte
lectuais responsaveis pela elaboracao de projetos alternativos para dis
putar na sociedade a hegemonia nesse campo polftico. De acordo com 
essa logica perversa, a experiencia de Vitoria da Conquista no estabele
cimento do dialogo social para 0 controle social do usa dos recursos do 
FAT, ao mesmo tempo em que se materializou em urn forum de sociali
zacao dos mecanismos de controle social das decisoes estatais, parado
xalmente, tam bern se materializou num mecanismo de mediacao do con
flito de c1asse no ambito municipal. 

80 quechamamos aquide consentimento ativo ea formacomoindivfduos pertencentes ascamadassubalternas e suas 
reprssentacoes coletivas participam ativamente dosprojetos politicos dascamadasdominantes. 0 consentimento atlvo e 
condicao paraa rnanutsncao da hegemoniada classedominante, rnesrno queprovoque urna aparentedesagregalfao e 
tumulto. 0 consentimento auvo funciona comourna especie deconsciencia coletiva queS8formaa partirdamsdiacao do 
contluo de classe, au seja, "urn organismo vivo56 S8formadepots que a multiplicidade S8unificapar maiodo atritodos 

individuos: e nao se pode dizer que 0 'silencio' nao seja multiplicidade" (GRAMSCI, 2000: 333). 
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A seguir, tracarernos algumas consideracoes sobre esse fenorneno 
social concreto, mesmo que ainda de forma preliminar, com 0 mero 
intuito de contribuir para 0 debate sobre 0 dialogo social e a obtencao 
do consentimento ativo do trabalhadores na gestae das politicas 
publicas de trabalho e renda. Nesse sentido, tentaremos apontar algumas 
indicacoes de que tal tenomeno social consiste numa rnanifestacao local 
de uma pratica social inaugurada no Brasil pelos governos neoliberais 
de Itamar Franco a Fernando Henrique Cardoso. Tal pratica inaugura 
no pais novos mecanismos de mediacao do conflito de c1asse em urn 
contexto marcado pela cornplexificacao das relacoes de poder e pelo 
esgotamento do modelo fordista de acumulacao de capital. 

Algumas consideracoes preliminares 

o conjunto de transforrnacoes por que passa 0 Brasil na atualidade 
e uma expressao da crise do capital no ambito mundial. Tal crise tern 
sido demarcada pelo notorio processo de reestruturacao das [orcas 
produtivas e das relacoes de poder em praticamente todos os paises 
do globo terrestre, com as devidas contradicoes decorrentes das 
especificidades historicas e geograficas de cada regiao (HARVEY, 1996). 
o capital passa por uma crise estrutural que Ihe irnpoe a busca de 
novas bases de acumulacao. interesses privados, inrroducao de novas 
tecnologias, flexibilizacao do processo de producao, adaptacao as 
demandas do mercado que rompem as barreiras alfandegarias dos paises 
e se expandem internacionalmente. Esse esgotamento, somado ao 
acumulo de inovacoes tecnologicas no campo da microeletronica e da 
informatica, e ao avan<;o das conquistas politicas da propria c1asse 
assalariada, constituiram as condicoes objetivas da crise de acumulacao 
do capital (ANTUNES, 2000; SADER & GENTI L1, 1995). 

o neoliberalismo, enquanto superestrutura ideologica e politica para 
o capitalisrno moderno, busca caminhos para uma ofensiva de 
contratendencia a queda das taxas de lucro. De acordo com essa ofens iva, 
o Estado se exime cada vez mais da responsabilidade de execucao das 
politicas sociais, em geral, e das politicas de qualificacao e geracao de 
emprego e renda, em particular. Nao obstante, chama para si 0 papel de 
formulador e regulador das acoes e metas voltadas para a garantia de 
condicoes de formacao de urn novo tipo de trabalhador, mais qualificado 
para 0 trabalho e para 0 cotidiano social. Assim, como diria Frigotto 
(1995), os apologetas do neoliberalismo divulgam com muita veernencia 
a importancia de regimes dernocraticos para consolidar 0 "perfeito" 
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funcionamento do sistema de producao e reproducao do capital como 
uma via de mao (mica para a safda da crise. 

Concomitantemente a essa apologia, erigiu-se uma outra que conclama 
a infalibilidade das leis do mercado como reguladoras da vida em socie
dade. Para consolidar as mecanismos de sustentacao dessas ideologias, e 
necessaria haver um consenso em torno das ideias neopositivistas, de 
modo a promover um "novo" tipo de conforrnacao etica e moral das 
camadas subalternas capaz de conduzi-las a uma participacao ativa dessa 
concepcao de mundo. Tais ideologias funcionam como a cimento da 
reforma moral e intelectual promovida pelas classes dominantes com a 
consentimento ativo das camadas subalternas. E tal reforma constitui a 
condicao objetiva e subjetiva para que a sistema recomponha suas ba
ses de acumulacao. 

Par isso, a mediacao exercida par um conjunto de intelectuais, com 
a objetivo de construir a consentimento ativo das massas, e muito 
importante para conformar a c1asse trabalhadora a uma realidade 
permeada par inumeras evidencias de retrocesso social inaugurado pela 
projeto neoliberal. Conforme indica Bianchetti (2001: 86), trata-se de 
um contexto 1/(. ..) onde as grupos dominantes buscam conseguir a 
consenso social para a continuidade de suas acoes de apropriacao" par 
interrnedio de intelectuais camuflados par um discurso tecnocrata. 

o agravamento das desigualdades, flexibiliza~ao das relacoes de pro
ducao e elevacao das taxas de desemprego sao as principais resultados 
alcancados pela reestruturacao produtiva e pela reforma do Estado no 
atual estagio de desenvolvimento do capital. Entretanto, essa nova confi
guracao gera imediatismo, pragmatismo, flexibilizacao, desproletarizacao 
e precarizacao do trabalho, a que interfere nas politicas de regulacao das 
relacoes de producao, em especial nas politicas publicas de trabalho e 
renda. Como um recurso ideologico de obscurecer as reais determinantes 
do flagelo em que se encontra a classe trabalhadora, surgem as formula
coes te6ricas que dao suporte aos novas parametres de gestae dos siste
mas educacionais regidos pelas leis de mercado. 

o fndice de desemprego cresceu nos ultimos anos, atingindo nfveis 
alarmantes, e se tornou a pretexto recorrente do Estado para implementar 
as reformas educacionais nos anos 1990, em especial no campo da educa
~ao profissional. Tais reformas atendem aos interesses empresariais, 
ontologicamente antagonicos aos da c1asse trabalhadora. Preocupado 
em manter suas bases de acumulacao par intermedio do aumento da 
producao e do consumo, a capital tem procurado irnplementar estrate
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gias de convencimento das camadas subalternas de que 0 desemprego e 
causado pelo baixo nfvel de qualificacao dos trabalhadores, e que a qua
lificacao profissional ea (mica possibilidade de reversao desta realidade. 
Assim, a formacao profissional ecolocada no centro dessas reformas. 

o governo assumiu 0 discurso da necessidade de insercao do pais no 
mercado internacional e a empregabilidade se tornou 0 paradigma principal 
da educacao profissional e esta, a condicao fundamental para 0 aumento da 
produtividade e da competitividade da industria nacional. Paradoxalmente, 
a ideia de empregabilidade e propagada como uma meta a ser seguida 
incansavelmente pelos trabalhadores, justamente no momento em que a 
flexibilizacao de direitos trabalhistas conquistados a duras penas traz 
consigo a expansao do trabalho parcial, temporario, terceirizado, 0 que 
alguns autores vern chamando de trabalho hifenizado, ou trabalho 
precarizado (ANTUNES, 2(00). A necessidade de implementar uma polftica 
de formacao profissional ganha cada vez mais espaco no cenario educacional 
e polftico do pais como forma de resolver 0 problema do desemprego. 
Uma peculiaridade deste momenta eque agora a sociedade civil echamada 
a responsabilidade de promover, executar; acompanhar e fiscalizar as acoes 
de qualificacao profissional articuladas com as politicas de trabalho e renda, 
ou seja, as politicas de qualificacao profissional estao atreladas a reforma 
do Estado brasileiro. "0 Estado como espaco artificial de articulacao das 
relacoes sociais manifesta-se por meio do governo e da sociedade, mantendo 
urn papel periterico na relacao com 0 mercado, que equem, na realidade, 
produz a dinamica social" (BlANCHETT], 2001: 78). 

Nessa direcao, 0 Brasil adere as proposicoes dos organismos 
internacionais que ap6iam 0 discurso da urgencia de elevacao dos nfveis 
de escolarizacao e formacao profissional. porern, oferecendo 0 rrunimo, 
de forma pragmatica, para atender ao avanco tecnol6gico e as demandas 
imediatas do mercado de trabalho. Nesse sentido, adotou-se a postura de 
reduzir a formacao tecnologica a treinamentos fragmentados, breves, 
especfficos e pontuais, limitados pelas necessidades mais estreitas do capital. 

As acoes do governo federal no campo da formacao profissional se 
deram a partir de 1996, com a irnplantacao do Plano Nacional de 
Educacao Profissional (PLANFOR). Esse Plano partiu da compreensao 
de que "educacao profissional, ernbora por si nao erie empregos, e urn 
componente essencial da empregabilidade de jovens e adultos" (BRASIL, 
1995b: 2). Por "empregabilidade", as acoes e formulacoes governamentais 
no campo da formacao profissional entendiam esta palavra "(. ..) nao apenas 
como capacidade de obter urn emprego mas, sobretudo, de se manter 



Dialogo Social, Disput a de Hegemonia e Consentimento 

Ativo na Gestae Local dos Recursos do FAT 

em urn mercado de trabalho em constante mutacao" (BRASIL, 1995a: 
9). Ao estabelecer seu foco na ernpregabilidade, 0 Governo direciona a 
educacao profissional para 0 mercado, rompendo de uma vez por todas 
com a visao assistencialista desse tipo de polftica social. Com uma polftica 
de amplitude nacional, 0 Governo pretendia, ate 1999, oferecer educacao 
profissional suficiente para qualificar ou requalificar anualmente, pelo 
menos 20% da PEA, cerca de 15 milhoes de trabalhadores (ibidem). Essa 
oferta de educacao profissional, articulada com uma politica de trabalho 
e renda, visavaaformacao de "cidadaos competentes", aptos para atuarem 
no mundo do trabalho e na vida moderna. Esse novo perfil de trabalhador
cidadao, na visao governamental, 

"Envolve tambem uma dimensiio da cidadania, que extrapola os muros 
da empresa: ler, interpretar a realidade, expressat-se verbalmente epor escrito, 
lidar com conceitos cientificos ematemaiico« abstratos, trabalhar em grupos 
na resolu~iio de problemas - tudo que se define como perfil de trabalhadores em 
setores de ponta twdea tornar-se requisito para a vida nasociedade moderna. 
Se 0 mercado exige empresas competitivas, a sociedade tsmbem 
exige cidediios cornpetentes" (BRASIL, 1995a: 8 - grifo nosso). 

A partir de 1998/ 0 Plano Nacional de Qualificacao do Trabalhador? 
passa a ser 0 instrumento de execucao dessa polftica, juntamente com 0 

Programa de Gera<;:ao de Emprego e Renda (PROGER), constituindo uma 
variante educacional aplicada em espaco altemativo ao ambiente escolar, 
preve a participacao de ernpresarios, govemos, trabalhadores, universidades 
publicas e privadas, federais e estaduais, tanto na execucao quanto na 
avaliacao, e conta com 0 financiamento do BID, da Llniao e do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT). Ate julho deste ano, essa polftica era 
aplicada pelos estados da federacao, em parceria com os municipios 
organizados em torno de Programas Estaduais de Qualificacao (PEQs), e 
submetidos aaprovacao do Conselho Oeliberativo do FAT (COOEFAT) 
e das Comiss6es Estaduais e/ou Municipais de Trabalho. Seguindo a 
orientacao de descentralizar a politica de trabalho e renda no pais, esses 
programas sao marcados pela pragrnaticidade, brevidade e assistematizacao. 
Nao obstante a essa orientacao. a partir de julho de 2003, com a Resolucao 
COOEFAT N° 333 (Cf.: BRASIL/20m), as parcerias sao estendidas a 
municipios com mais de urn milhao de habitantes ou arranjos municipais. 

9 lnicialrnente, as acoes e Iorrnulacoes governamentais no campoda torrnacao protissional eram chamadas de Plano 
Nacional de Formacao Profissional (PLANFOR). Posteriormente, aofinal de 1997, esse plano passou a serchamado de 

Plano Nacional de Oualificacao do Trabalhador, rnantenoo-se a mesma sigla, conforme S8 pede veriticar nas fantes 
bibliograficas primal/as do Ministerio do Trabaiho a partir de 1998 (Ct.: BRASIL, 1998a; 1998b). 
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o Governo do Estado da Bahia, aderindo a essa polftica de formacao 
profissional do MTb, implementou 0 Programa Estadual de Qualificacao 
(PEQ), isto e, urn programa de qualificacao e requalificacao da mao-de
obra disponivel no Estado, focado no mercado de trabalho e na clientela. 
A implernentacao do PEQ/BA tern como meta dec!arada alcancar urn 
nfve]satisfat6rio de empregabilidade no ambito do Estado. Esse programa 
e fmanciado pelos recurs os do FAT, administrados pelo CODEFAT, e 
segue as diretrizes do PLANFOR. Sao programas que possuem dois 
focos de atuacao grupos de populacao-alvo e setores de atividades 
economicas. 

o perfil das pessoas atendidas pelos cursos e 0 seguinte: 
desempregados cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (SINE), 
beneficiarios do seguro-desemprego e pessoas que se encaixam no perfil 
indicado pela Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED). Os curs os 
oferecidos sao definidos a partir das demandas de ernpresas, de ONGs 
e/ou prefeituras consultadas. 

Como se percebe. a atuacao de comiss6es municipais do tipo da 
CMTPE esta prescrita, na medida em que toda a sua margem de 
liberdade se limita as diretrizes estabelecidas no PLANFOR. Ate 
mesmo 0 nivel de mediacao dos interesses antagonicos esta previsto 
como condicao para efetivacao das metas prescritas. Assirn, mesmo 
que a CMTPE venha a conquistar sua autonomia em relacao a Comissao 
Estadual, suas acoes e forrnulacoes ainda assim estariam submetidas as 
diretrizes do Governo Federal. 

Entretanto, ja existe urn conjunto de estudos disponfveis na bibliografia 
nacional e internacional na area de negociacao da formacao profissional 
que analisam e documentam experiencias de incorporacao do dialogo 
social na construcao de uma nova institucionalidade da educacao 
profissional. A maioria delas se baseia na experiencia europeia para a 
interpretacao da realidade das relacoes trabalhistas no Brasile na America 
Latina. Essa bibliografia tern tratado de experiencias que visam responder 
as novas condicoes do mercado de trabalho que demandam urn sistema 
de formacao profissional mais flexfvel, descentralizado, que responda 
com qualidade as necessidades de desenvolvimentos economico e social, 

10 Uti!izamo-nos doterma"industriafismo" parafazerreterenciaaunidade contraditoriae discordante constltufda, de urnlaoo, 
pelasacoese formulac6es decorrenlesdainsercaodecienciae lecnologianosprocessos deprodocao, daimplanta«iiode novos 
modelos de gestaodatorcadetrabalho, de surgimento denovosrequisitos deformacaoequalnica,aoprotissionai, de flexibliza«iio 
doIrabalhoe desretacoes deproducao;deoutre,petarecontigura<;ao dosmecanismosdemediacaodo conll~o declasse,pela 
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de acordo com as limites impastos pelo novo industrialismo." Entretanto, 
a fazem de forma acrftica, desconsiderando a proprio conflito de dasse 
que, contraditoriamente, acreditam ser passfvel de conformacao mediante 
a colaboracao entre as sujeitos coletivos envolvidos. II 

De acordo com essa visao, a que importa ea indicacao da suposta 
possibilidade de dialogo social entre sujeitos coletivos de interesses 
antagonicos. Predomina a crenca de que as diferentes sujeitos coletivos, 
cada urn representando seus proprios interesses, seriam capazes de 
abordar em conjunto as demandas de capacitacao, seja dos setores e 
ocupacoes novas e emergentes, em especial, seja daqueles que ainda 
estao em processo de reconversao. 0 elemento catalisador dos 
interesses dos diferentes sujeitos sociais seria, portanto, a unico 
proposito de encontrar vias de solucao para a erradicacao dos conflitos 
que eles proprios conservam em sua natureza, efetivando desse modo 
a conciliacao de seus interesses mediante a acordo mutua. 

Eexatamente esse processo que ocorre no desenvolvimento dos 
trabalhos da CMTPE. Nela predornina a ideia de que epossfvel articu
lar urn nivel minima de consenso no interior da Comissao, que seja 
capaz de formular e desenvolver acoes no campo da qualificacao pro
fissional e da geracao de emprego e renda, com proposito unico de 
superar a crise da economia municipal. Os efeitos perversos desse pro
cesso sao: a) a despolitizacao e obscurecimento do conflito de dasse, 
a que promove uma falsa consciencia da realidade social par parte do 
segmento dos trabalh adores, b) a "fetich izacao" da categoria 
"paritarismo", entendida como via unica para negociacao entre capital 
e trabalho, e a decorrente "satanizacao" das estrategias de mobilizacao 
direta dos trabalhadores em defesa de seus interesses, tais como gre

compIex~ica<;:aodas,,"a<;:Des de poder,pela renOlla<;:ao da idSia das leisdernercaooenquantoreguladoras davidaem sociedade, 
pelocuhoao individualisrm,pelaofensivaaomodelode EstadodeBem-EstarSocial,minimiza<;ao dopapeldo Estadona gestao 
das politicas socials. redsflnlcao da rstacao entreEstadoe sociedade civil. Compreendemos "industrialismo" enquanto urn 
equilibrioentreasesferasesfrvturalesuperestrvtural dasociedadequecontoonaumtipodeterrrinadoderretabolismosocialque 
garantea reprooucaoda vidasocial. 0 industJialismo eumestagio da vidaem sociedade deterrninado pelosau patarnar de 
desenvolvimentodecienciae tecnologiae peloseu nivelde complexifica<;:ao das rela<;:i5es de poderna sociedadecivilcapaz de 
garantira reprodocaoda vidasocial.Nocontextodoconflitode ciasse,0 industrialismopressupOe, em sua dimensaoestrvtural, 
ascondicoss objetivas e subjetivas paraa sustentabilidade daacurrutacao decapital e, emsuaoimsnsao superestrutural, a 
efetividadedes mecanismosde media<;:ao doconflrtocaptastrabaiho demodoa sustentara hegemoniadacoocepcaode mundo 
burguesa,obtidapormeiodoconsentimento ativodascamadassubaltemas,enquantomodo devidasocialmenteaceito. 

11Ver,porexemplo.Posthuma(2002),quecoordenouumacoletaneaem que sa analisamas experienciasde dialogosocialno 
campo da negocia<;:ao daformacao profissionale suas tormas instltucionais.Grana (2002)tarnbem seguea masmaIinhade 
analise,buscandoarticularaouestaoda empregabilidade11 torrnacao/quautcacaoprafissional.Ja numa linha da analisemais 
crnica,Fidaigo(1999)estabelecaretacoesentraas experienciasdenegocia<;:ao da tormacao protissionaltrancesae brasileira. 
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Yes, paralisacoes, operacoes tartaruga etc., c) a cooptacao de quadros 
do movimento dos trabalhadores, d) a desresponsabilizacao do Estado 
pela eficacia da politica publica de trabalho e renda, e) a rna utilizacao 
dos recursos do FAT; f) a distanciamento de uma perspectiva de for
macae do trabalhador que unifique teoria e pratica, ciencia e vida, 
trabalho manual e intelectual. 

Todos esses elementos sao perceptfveis na experiencia da CMTPE. 
Predomina uma disposicao para contornar as situacoes de conflito em 
nome do interesse comum, de forma acrftica, desconsiderando a 
natureza contlituosa e inconciliavel da relacao capital-trabalho. Ate 
mesmo a poder publico municipal, que esta nas maos de partidos ditos 
de esquerda, abdica da possibilidade de embate com a empresariado. 
No caso especffico do municipio de Vitoria da Conquista, quem tern 
tido maior vantagem no processo de negociacao desencadeado na 
CMTPE e a segmento do empresariado que, em nome do pacta geral 
em torno da necessidade de geracao de empregos, livra-se de enfrentar 
questionamentos em relacao aos desrespeitos aos direitos trabalhistas 
e asonegacao de impastos. Ao mesmo tempo, esse segmento utiliza
se das brechas instituidas pela polftica publica de trabalho e renda 
para poupar investimentos em qualificacao de mao-de-obra - uma delas 
e a utilizacao de estagiarios do Ciee e do IEL para ocuparem pastas 
de trabalho com contratos temporaries e precarios de trabalho. 

Mas e inegavel que, mesmo com seu carater pragrnatico e livre de 
qualquer capacidade de crftica ao capital, essa linha discursiva 
predominante na experiencia da CMTPE tern cumprido urn papel 
ideol6gico signihcativo, na mcdida em que cansegue justificar a 
reforrnulacao da estrutura institucional da oferta e da demanda de 
forrnacao/qualificacao profissional. Esse tipo de arranjo politico que 
demarca a dialogo social na CMTPE tarnbern tern prestado valioso 
service, na medida em que se empenha em divulgar a arnpliacao dos 
conceitos referentes aformacao/qualificacao profissional, concebendo
a nao 56como uma atividade de exclusiva responsabilidade do Estado, 
mas como urn produto da negociacao entre Estado e empresariado, a 
que inclui a participacao de todos as sujeitos sociais, em especial as 
sindicatos e demais organizacoes da sociedade civil, operando em forma 
descentralizada em nfvel local. 

Outro elemento recorrente nesse arranjo politico que se refere a 
negociacao da formacao profissional e a crenca de que as polfticas publicas 
nesse campo exercem urn papel relevante no enfrentamento da exclusao 
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social, ao passo que 0 entendimento entre os sujeitos coletivos contribui 
para a eficacta da identificacao da demanda, 0 que favorece a elaboracao 
e realizacao de programas de capacitacao dirigidos aos segmentos mais 
vulneraveis da forca de trabalho - os trabalhadores precarizados. 

Entretanto, nao e isso que verificamos nos paises desenvolvidos, onde 
esse tipo de entendimento e uma pratica social mais consolidada e com 
mais tempo de experiencia que em paises como 0 Brasil. Urn dos 
problemas enfrentados na gestae de politicas de formacao/qualificacao 
profissional na Franca, por exemplo, e a constatacao de que os segmentos 
da forca de trabalho portadores de contrato de trabalho, com maior 
qualificacao e com melhores condicoes de trabalho, sao os mais 
beneficiados pelos programas de qualificacao, em detrimento de 
segmentos mais necessitados (Cf. FlDALGO, 1999). 

Ao abordar a traietoria dos acordos nacionais de formacao profissio
nal continuada na Espanha, Sanz (I 997) indica que esses acordos preve
em 0 desenvolvimento de urn processo que visa par a disposicao das 
empresas e dos trabalhadores urn sistema de formacao profissional sus
tentado no dialogo social e na responsabilidade direta dos proprios pro
tagonistas da atividade economica. Embora esse carater dos acordos es
teja muito mais proximo da rninimizacao do papel do Estado do que da 
efetivacao da democracia preconizada pelo tripartismo e/ou paritarismo, 
Sanz expressa muito entusiasmo a esse respeito. Para a autora, a interlocucao 
de empresarios e de trabalhadores no sistema de formacao continuada 
produz uma cultura da negociacao e uma soma de esforcos em relacao as 
exigencias planejadas para a formacao continuada que acabara tam bern 
por produzir efeitos positivos em outros ambttos da relacao de traba
lho. Acredita Sanz que a participacao conjunta de ernpresarios e traba
lhadores ao longo de todo 0 processo de gestae do sistema contribui 
para tornar possfveis os esforcos complementares que a formacao conti
nuada requer, tanto do ponto de vista da empresa, em termos de investi
mentos e de compromisso para suas capacidades gerenciais, como do 
ponto de vista dos trabalhadores, em termos de rnotivacao, de dedica
cao e de disponibilidade para participar de atividades formativas que 
nem sempre podem coincidir com os horarios de trabalho. 

Eobvio que Sanz (t 997) tern conhecimento de que os objetivos 
fundamentais desses acordos e das politicas deles originadas visam a 
promocao do desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores, a 
melhoria da competitividade das empresas, a adaptacao da forca de trabalho 
as inovacoes tecnologicas e a prornocao do desenvolvimento de novas 
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atividades economicas. Mesmo assima autora nao formula nenhuma critica, 
conformando-se na otica empre5arial. 0 fato de esses acordos buscarem a 
adequacao do sistema de formacao continuada espanhol as demandas do 
setor produtivo nem sequer e questionado peJa aurora." 

A observacao da experiencia da CMTPE em Vitoria da Conquista 
nos indica que as bases objetivas e subjetivas que sustentam a significativa 
harrnonizacao de interesses no dialogo social no acompanhamento e 
controle da aplicacao dos recursos do FAT sao conjunturais. Nao se 
trata. portanto, de urn principio norteador da relacao entre capital e 
trabalho de agora por diante, mas sim de uma fragil estrategia de 
despolitizacao do conflito de c1asse com vistas na manutencao das 
minimas condicoes de uma tambem fragil estabilidade do mercado local 
para minimizar os efeitos da crise estrutural do capital. 

Tais consideracoes nos levam a conclusao de que 0 trabalho 
desenvolvido pela CMTPE nao tern sido eficaz na tarefa de acompanhar 
e controlar a aplicacao dos recursos do FAT no municipio. A propria 
Comissao nao tern informacoes suficientes para realizar tal tare fa, 
tampouco tern autonomia politica para tal, haja vista que as instituicoes 
financeiras que geram os recursos nao a reconhecem como uma 
instituicao legitima para definir as prioridades de investimentos em 
qualificacao profissional e geracao de emprego e renda no municipio. 
Por outro lado, essa Comissao tern sido bastante eficaz na concretizacao 
da pedagogia polftica inerente aos processos de mediacao do conflito 
de c1asse acionados no dialogo social em torno das polfticas piiblicas 
do Estado neoliberal. A propria pratica social do dialogo social 
desencadeado na CMTPE, em si, tern funcionado como uma experiencia 
bern-sucedida, no ambito local, de consolidacao da cren~a de que e 
possfvel harmonizar os diferentes interesses em conflito na sociedade 
e que tal harrnonizacao e a condicao basica para a superacao da crise 
do capital na atualidade - mesmo que todas as evidencias empfricas 
apontem na direcao contraria. 

12 Diversos autores tarnoem ternabordado a expsriencia brasileira nessecampo. Muitos lerndenunciado que a acao do 
Estadobrasileiro nocampoda formacao protissional ternS8 baseadona "rnatriz conceitual" doBancoMundialpara as 
politicas socioeconornicas dos paises em desenvolvimento. Dentre eles, podemos citar Corraggio (1996), Fonseca (1996) 

e Torres (1996), todos reunidos numa coletanea organizada por De Tommasi (1996). 
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