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Politicas Publicas de Trabalho na
 

America Latina e no Caribe:
 
As Experiencias do Mercosul e da
 

Conferencia Interamericana de
 
Ministros do Trabalho da Organizacao
 

do Estados Americanos (OEA)l
 

Marcilio Ribeiro de Sani'Ana' 

1. Introducao 

Abordar 0 tema da harmonizacao de politicas publicas de emprego 
e renda na America Latina e no Caribe nao e tarefa comoda. Talvez se 
configure mesmo como irrealizavel, pela ausencia material do objeto ... 
A harrnonizacao de politicas e. mais que uma realidade, uma necessidade 
dos paises da Regiao para enfrentar desafios que sao, em grande medida, 
comuns em suas causas e manifestacoes. A convergencia e a harmonizacao 
de polfticas estruturais e, alern dis so, aspecto fundamental da 
concretizacao de projetos de integracao sub-regionais e regionais. Mas 

1 As opini6es expressas notextosaodeexclusive responsabilidade doautor,nao refletindo, necessariamente, asda instituicao 
a quepartsncs au as dosorganismos doMercosul queintegra. 

2 Man::mo RibeirodeSant'Ana, do Ministeriodo Trabalhoe Empreg<>'Brasil, e coordenadornacionaJ do SGT 10e Representanle 
governamental na ComissaoScciolaboral do Mercosul. 
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que politicas estruturais poderiam e deveriam ser harmonizadas para 
impulsionar a integracao> 

Pensar politicas publicas de trabalho e renda na America Latina e 
no Caribe e, especialmente, integra-las, pressupoe, antes de tudo, a 
identificacao de objetivos comuns entre as paises da Regiao que possam 
alentar iniciativas conjuntas de desenvolvimento. Aparentemente, essas 
regioes tern muito pouco a identrfica-las alern do nome comum originado 
do fato historico do descobrimento. Nao bastassem a heterogeneidade 
e as desequilibrios econornicos e sociais, prevalece um abissal 
desconhecimento das realidades nacionais e regionais e dos impactos 
gerais e especfficos nelas provocados pela globalizacao e pelos acordos 
de integracao e de livre cornercio. 

A America Latina e a Caribe apresentam um trace unificador, a 
persistencia do problema historico da pobreza e da exclusao social. Em 
anos recentes, as paises da Regiao adotaram, sob a influxo cia globalizacao, 
politicas de ajuste estrutural, de abertura econornica e de reforma 
institucional, na tentativa de integrar-se a ordem economics internacional 
e impulsionar a crescimenta. Ao contrario das expectativas, esse 
alinhamento a economia global raramente se traduziu em crescimento 
economico, expansao do emprego, melhoria das condicoes sociais e 
reducao da pobreza. 

o tema do trabalho e da distribuicao de renda volta, diante da 
frustracao das expectativas com a globalizacao, ao centro das 
preocupacoes com a futuro da Regiao, onde a crescimenta econornico, 
quando ocorre, nao se tem refletido em suficiente geracao de emprego, 
nem contribuido para reduzir as desnfveis de renda. 

A centralidade da ternatica do trabalho deriva de suas varias e 
interdependentes dirnensoes no processo civilizatorio producao 
da cultura material e simbolica, distribuicao dos frutos do progres
so humano, desenvolvimento integral da pessoa, dernarcacao da 
posicao de individuos e grupos em seu meio social. Portanto, deve 
ser a base do "contrato social" que sustenta a governance nacional e 
a mundial. Evidenternente, nao e qualquer trabalho que preenche 
essa multiplicidade de funcoes. A Organizacao Internacional do Tra
balho (OIT) propoe. par iuterrnedio de seu diretor-geral, Juan 
Somavfa, a conceito de trabalho dCWltC como aquele capaz de res
ponder as aspiracoes humanas e renovar a enfoque do mercado de 
trabalho sob as novas paradigmas produtivos decorrentes da eco
nornia globalizada e da circulacao de inforrnacoes (OIT, 2003). 
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Essas notas focalizam 0 tema da harmonizacao das politicas publicas 
de trabalho, apoiando-se na participacao brasileira, em especial do 
Ministerio do Trabalho e Emprego, em dois espacos supranacionais de 
negociacao. 0 sub-regional (Mercosul). em que se destaca a experiencia 
da Comissao Sociolaboral do Mercosul e do Subgrupo de Trabalho 
SeT 10 "Assuntos Trabalhistas, Emprego e Seguridade Social"; e 0 

hernisferico, representado pela Conferencia Interamericana de 
Ministros do Trabalho (CIMT) da Organizacao dos Estados Americanos 
(OEA). Ambos estudam os problemas do emprego, dos padroes laborais 
e das condicoes de vida, 0 que equivale a dizer que a harmonizacao de 
politicas de trabalho e renda constitui, ou deveria constituir, urn dos 
alvos de atencao prioritarios desses foros. 

Ha outros ambitos negociadores, como a Area de Livre Cornercio das 
Americas (ALCA), que, se bern que centrados sobre objetivos comerciais, 
comportam uma evidente dimensao sociolaboral, ainda que esta nao se 
explicite em uma clausula trabalhista, por forca das suas implicacoes sobre 
o trabalho e as condicoes sociais dos povos do Continente. 

o texto recolhe, nos processos de negociacao com forte ou 
predominante componente laboral, tres elementos que estruturam esse 
serninario promovido pela Faculdade Latino-Americana de Ciencias 
Sociais (FLACSO) 0 dialogo social, a cornparacao e a harmonizacao das 
politicas publicas de trabalho e renda -, evidenciando, na medida do 
possivel, as conex6es conceituais, estrategicas e programaticas entre eles. 

2. Dialogo social e harmonizacao de politicas publicas de 
trabalho no Mercosul 

2.1 A dimensiio sociolaboral do Mercosul 

Ainda que as preocupacoes de natureza social nao estejam ausentes 
do Tratado de Assuncao - ha mencao explicita it relacao entre 0 processo 
de integracao regional e 0 desenvolvimento econornico com justica 
social, bern como uma timida alusao it livre circulacao de trabalhadores" 
-, 0 ato constitutivo do Mercosul nao previa nenhuma instancia destinada 

3 a Tratado de Assuncao afirma no art 1Q: Este Mercado Comum implica: 

A livre circuteceo de bens, services e fatores proaouvo« entre as peises, par meio, entre outros, da elimina9Ao dos direitos 

edueneiros, resfrip5es ruio-teriteties acirculeceo de mercadorias au de qualqueroulra medida de eteito equivalente 
(MERCOSUL, 1992: 6) 
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a considerar as assuntos sociolaborais da integracao. Varies autores 
referem-se ao deficit social do projeto de integracao no ato fundador do 
bloco, a que tam bern se reflete na ausencia dos Ministros do Trabalho 
no Conselho do Mercado Com urn, em que tern assento apenas as 
Ministros de Relacoes Exteriores e de Economia (Perez del Castillo, 
1995: 35). 0 Mercosul, a exemplo da experiencia de formacao do 
Mercado Comum Europeu e de outros blocos regionais, sustenta-se em 
postulados economicos e comerciais e surge em urn ambiente impregnado 
pela ideologia neoliberal, que proclama a supremacia dos dogmas da 
Iiberdade individual e de mercado, da competicao, da produtividade 
sabre qualquer consideracao de natureza social. 

A ternatica sociolaboral inscreve-se na pauta negociadora do 
Mercosul a partir da Dec1arm;:ao de MOl1tevidiu (9.5.1991) dos ministros do 
Trabalho, que advertiam para a irnportancia dos componentes sociais 
da integracao e a necessidade de criacao de urn espaco proprio de 
discussao desses temas, a que deu origem ao SeT 11, atual seT 10. Os 
movimentos sociais, reunidos sobretudo na Coordenadora de Centrais 
Sindicais do Cone SuI (CCSCS), tarnbern tiveram influencia decisiva 
na abertura de espacos de discus sao da dimensao sociolaboral. 

Ecerto que outros fatores deAagrariam, cedo au tarde, a debate 
sabre as repercussoes sociais do Mercosul. A globalizacao e as processos 
de integracao dela decorrentes, em vez da generalizacao dos beneffcios 
em espacos economicos crescentemente unificados, se fazem acompanhar 
de urn agravamento da concentracao de renda e da desigualdade social 
(Ricupero, 1997). Assim e que distintos foros internacionais, como a 
Cupula de Copenhague, em 1995, recalcam a necessidade de se instituir 
mecanismos de acompanhamento e avaliacao dos componentes sociais 
desses processos como forma de garantir a harmonia entre progresso 
econornico e bern-estar social e a respeito aos direitos fundamentais dos 
trabalhadores mediante a cumprimento das convencoes basicas da OIT. 

o tema da dimensao social se torna mais presente na agenda do 
Mercosul amedida que a marcha da integracao repercute no mercado 
de trabalho e nas condicoes de vida das populacoes, afetando a nfvel e 
a cornposicao do emprego, a sistema produtivo, a mobilidade 
socioespacial, a regulacao trabalhista, as competencias profissionais. a 
protecao social etc. Isso obriga as Estados Partes a uma maior 
coordenacao de esforcos para aprofundar a cornpreensao dos problemas 
comuns e conjugar polfticas que respondam aos crescentes e complexos 
desafios da integracao. 
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Sob 0 aspecto social, 0 Mercosul tende a superar 0 estagio de "integracao 
negativa", circunscrito aos objetivos economicos e comerciais. Nessa fase, 
as questoes do trabalho sao simplesmente ignoradas, consideradas residuais 
ou efeitos inevitaveis da integracao, a serem naturalmente corrigidos pela 
ampliacao do mercado econornico regional. 0 direito social econsiderado 
rigido, antiquado, urn entrave a expansao da atividade economica. A 
transicao para a "integracao positiva" se ill com a incorporacao da dimensao 
social ao campo das discussoes tecnicas e das decisoes politicas. Para alguns 
estudiosos, ja se delineia urn novo patamar da integracao, a "integracao 
cidada", aberta com a possibilidade de aplicacao da Declaracao Sociolaboral 
do Mercosul aos trabalhadores da Regiao. A Declaracao abrange todos os 
aspectos que identiflcarn 0 trabalho decente. 0 norrnativo, a que se costuma 
habitual e incorretamente reduzi-la, a criacao de oportunidades de trabalho 
produtivo e decente, a protecao e 0 dialogo social. 

2.2 Os foros sociolaborais do Mercosul 
A estrutura institucional do Mercosul, a partir do Protocolo de 

Ouro Preto (1994), contempla a dimensao social do processo de 
integracao regional em varies foros negociadores, entre os quais a 
Reuniao de Ministros do Trabalho, 0 SGT 10 'Assuntos Trabalhistas, 
Emprego e Seguridade Social", a Comissao Sociolaboral do Mercosul 
e 0 Foro Consultivo Econornico-Social, este ultimo urn orgao de 
representacao exclusiva da sociedade civil. Todos sao competentes 
para estudar os temas sociolaborais e propor ao Grupo Mercado 
Comum (GMC) ou, segundo 0 caso, ao Conselho do Mercado Comum 
(CMC) medidas concretas para promover a melhoria dos padroes de 
trabalho e de vida dos povos da Regiao, 

2.2.1 Reuniao de Ministros do Trabalho 

Institufda segundo 0 espirito da Decisao do CMC n? 5/91 - a 
incorporacao das reunioes de ministros ao tratamento de temas relacionados 
com os principios e instrumentos do Tratado de Assuncao -, a Reuniao de 
ministros de Trabalho constituiu desde cedo urn ambito de exame 
sistematico dos componentes sociolaborais da integracao, sublinhando 
as questoes centrais do trabalho e estabelecendo diretrizes e orientacoes 
para sua adequada abordagem. Assim eque, transcorridos menos de dois 
meses da assinatura do Tratado de Assuncao. os ministros sustentaram na 
Decl£lra~ilo de Moulwidiu (9/5/91) (a) a necessidade de atencao aos aspectos 
laborais da integracao como meio de promover a melhoria dos padroes 
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trabalhistas no Mercosul; (b) a proposta de criacao de urn subgrupo de 
trabalho para 0 estudo da ternatica [aboral, 0 que originou 0 SCT 11 
(RES/CMC n° 11/91), atual SCT 10 (RES/CMC n° 11/92); e (c) a adocao 
de urn instrumento da dimensao social da integracao, ideia concretizada, 
anos depois, na Declara~iio Sociolaboral do Mercosul (1998). 

Os ministros do Trabalho do Mercosul, a que freqiientemente se 
associam os da Bolivia e do Chile e, em algumas ocasioes, os da 
Comunidade Andina de Nacoes (CAN), enfatizam a necessidade de se 
avancar, alern do processo de integracao econornica e comercial, em 
acordos na area das relacoes trabalhistas, emprego, migracoes e seguridade 
social, assim como a necessidade de garantir a igualdade de tratamento e 
a protecao dos trabalhadores migrantes e seus familiares na Regiao. 
Tambern tern buscado consensos de bloco em foros internacionais e 
regionais, como a ConJerencia Internaciol1al do Trabalho da OIT e a COI1Jerencia 
[nteramericana de Ministros do Trabalho da Organiza~iio dos Estados Americanos 
(OEA), ratificando os compromissos com os direitos fundamentais no 
trabalho, a expansao do emprego, a reducao da pobreza e das 
desigualdades e a promocao do desenvolvimento integral dos povos 
da Regiao. Ademais, enfatizam constantemente a imprescindibilidade 
da integracao entre os foros de decisao polftica - entre os quais a 
propria RMT - e os foros tecnicos - 0 SCT 10 e a CSL -, como forma 
de dar efetividade as acoes desenvolvidas por essas diferentes instancias. 

2.2.2. SCT 10 "Assuntos Trabalhistas, Emprego e
 
Seguridade Social"
 

Segundo a Resolucao CMC n? 20/95, 0 SCT 10 eorgao tripartite 
de apoio tecnico do CMC, encarregado de analisar os tern as de seu 
campo de atuacao e propor a esse orgao executivo recornendacoes 
compativeis com a marcha da integracao regional. Esta constituido 
por tres comissoes ternaticas (CT): CT I "Relacoes de Trabalho", CT 
II "Emprego, Migracoes e Formacao Profissional", que conta tambern 
com 0 Crupo Ad Hoc de Migracoes Laborais, e CT [II "Sande e Seguranca 
no Trabalho, lnspecao do Trabalho e Seguridade Social". 

A pauta negociadora, aprovada pelos CMC/RES n" 115/96 e n° 153/ 
96, contempla urn vasto e complexo elenco de temas. Os programas anuais 
de trabalho se estruturam sobre algumas prioridades, a exemplo do 2003, 
cujos focos sao a cirCllla~(lo de trabalhadores, 0 com hate ao trahalho ilifantil e 0 c11ljJrego. 
A pauta negociadora eimplementada pol' uma acao conj unta dos tres setores 
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componentes do subgrupo. Apesar de seu carater originalmente 
intergovemamental, a SCT 10 e, ao lado da Comissao Sociolaboral do 
Mercosul, orgao de composicao e funcionamento tripartite, servindo de 
amplo espaco de dialogo entre govemos, empregadores e trabalhadores 
em tomo dos componentes sociolaborais da integracao. 

Entre os feitos do SCT 10, cabe. 

(a) a Dedara~ao Socio/aboral do Mercosul, ato que reline as direitos e 
compromissos fundamentais do trabalho reconhecidos pelos Estados 
Partes e institui urn mecanismo de aplicacao e acompanhamento, a 
Comissao Sociolaboral do Mercosul; 
(b) a Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercosul e seu Regulamento 
Administrativo, instrumento que garante a todos as trabalhadores do 
Mercosul fora de seu pais de origem as mesmos direitos aseguridade 
social reconhecidos aos nacionais do pais em que se encontrem 
trabalhando, alern de reconhecer as direitos adquiridos nos paises 
do bloco. Tal Acordo esta pendente de ratificacao pelo Paraguai para 
entrar em vigor; 

(c) as NomeHdadores nacionais, documentos que compendiam as 
Iegislacoes trabalhistas e servem de base aos estudos comparados, 
visando a identificacao das assimetrias legais e a aproxirnacao, 
harrnonizacao e/ou unificacao normativa em ritmo e amplitude 
compatfveis com a marcha da integracao. 

(d) a Observat6rio do Mercado de Trabalho do Mercosul, orgao incumbido 
do monitoramento permanente do mercado de trabalho regional e 
da producao, sistematizacao e difusao de informacoes, estudos e 
diagnosticos para polfticas e programas no campo do trabalho, 

(e) a Repert6rio de RecomeHda~i5es Praticas sobre Formal;ao Profissional e a 
GloSSiirio de Fornlil~ao Profissional, meios para possibilitar a desenho e a 
im plementacao de polfticas e acoes nacionais sabre bases 
rnetodologicas comuns; 

(f) as Pl(l11oS 0perativos Conjuntos de Inspe~ao do Trabalho, eventos que 
buscam aprimorar a estrutura e a funcionamento dos sistemas 
inspecionais do trabalho dos quatro paises, 

(g) a Documento Mercosul sobre Saude eSeguran~a no Trabalho, contendo 
diretrizes e orientacoes para a tratamento da materia no ambito 
do bloco, 

(h) a Pesql/ isa solne ciS Condj~i5es de Trabalho no Setor de Transporte Rodovidrio de 
Clrgcls noMercosul, executada nos pastas de fronteira dos quatro paises. 
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o SCT 11, antecessor do SCT 10, levou a cabo, com 0 apoio 
financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (B[D) e na 
perspectiva do funcionamento do mercado integrado a partir de janeiro 
de 1995, a analise comparada das legislacoes migratorias, 0 estudo das 
atividades economicas mais sensfveis acirculacao de trabalhadores e 0 

estudo dos custos trabalhistas no Mercosul, entre outros. 

2.2.3. Comissao Sociolaboral do Mercosul 

A Comissao Sociolaboral e orgao tripartite, auxiliar do CMC, dotada 
de instancias regional e nacionais, com 0 objetivo de acompanhar e 
promover a aplicacao da Declara~iio Sociolaboral do Mercosul. Firmada pelos 
presidentes dos Estados Partes em lode dezembro de 1998, no Rio de 
Janeiro, a Declaracao consubstancia os direitos e compromissos 
fundamentais do trabalho reconhecidos pelos paises da Regiao. Prevista 
no art. 20 da Declaracao, a Comissao foi instituida pela Resolucao CMC 
n? 15/99 e instalada oficialmente em Assuncao, em lOde maio de 1999. 
A Comissiio Regional compoe-se de 24 membros - um membro titular e urn 
alterno dos setores governamental, empregador e trabalhador de cada 
Estado Parte; e as Comiss5es Nacicmais, dos seis membros nacionais cia primeira. 
Suas principais atribuicoes consistem em analisar e relatar as mernorias 
nacionais. formular pIanos, programas e recornendacoes para 0 

cumprimento da Declaracao e esclarecer duvidas sobre sua aplicacao, 
analisar e instruir propostas de modificacao do instrumento. A 
coordenacao e tripartite e rotativa, sendo exercida pelos membros 
titulares do Estado Parte no desempenho da Presidencia Pro Tempore do 
Mercosul. As decis6es da Comissao sao adotadas por consenso. 

A analise das mernorias nacionais ocupa lugar de destaque nas 
atividades da Comissao. As mernorias sao relatorios elaborados pelos 
ministerios do Trabalho, em consulta com as organizacoes mais 
representativas de empregadores e de trabalhadores, a respeito da 
situacao legal, institucional e pratica dos quatro pafses em relacao aos 
dispositivos da Declaracao, bern como dos avances e dificuldades 
referentes a sua aplicacao. A Comissao prepara urn re latorio 
consolidado, que e elevado ao CMC com as recoruendacocs 
pertinentes. Ate 0 momento, as mernorias versaram sobre as seguintes 
rnaterias. Promo~(lo da igu{jldade entre hOI1leJ1s enll/lheres (art. 3°), Trab{j/hadores 
miqrantes ejrolltejri~os (art. 4°), Tr{j/wlho il1jal1til (art. 6°), Did/ogo social (art. 
13), Fomwto do emprego (art. 14), Fornlilqiio projissiolwl edesellPoloil11el1to de recutsos 
Iml1lilllOS (art. 16), Lilmdadc de associaqiio (art. 8°) e Liberdade sil1diCllI (art. 9"). 
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A analise das mernorias apresentou como resultados mais notaveis. 
a Resolucao CMC n" 59/01, que encoraja os Estados Partes a 
construfrern uma visao integrada e sisternica da formacao profissional, 
com a participacao de empregadores e de trabalhadores. a Declara~iio 

Presidencial sobre Erradica~iio do Trabalho Infantil, adotada na Cupula de Buenos 
Aires, em julho de 2002, sobre politicas e acoes comuns dos paises 
membros para a erradicacao do trabalho infantil no Mercosul, a 
Resolucao CMC n? 11/03, que instrui os orgaos auxiliares do CMC a 
priorizar 0 emprego nas decis6es que tenham implicacoes com 0 

tema e autoriza a realizacao da "Conferencia Regional do Emprego", 
em marco de 2004, com 0 apoio da OIT; e a Recornendacao CMC 
02/03, que reforca a instrucao do CMC sobre 0 enfoque prioritario 
no emprego. Outras manifestacoes do CMC referern-se aimportancia 
da incorporacao da perspectiva de genero em todos os estudos e 
atividades dos foros sociolaborais, aarticulacao de acoes entre orgaos 
do Mercosul etc. A Comissao criou urn sistema de acompanhamento 
das resolucoes e de outros atos das esferas decisorias, com 0 proposito 
de disseminar suas propostas, internalizar sua aplicacao e avaliar sua 
efetiva vigericia nos pafses da Regiao. 

A Declara~iio Sociolaboral do Mercosul constitui, indubitavelmente, a 
experiencia mais emblernatica de dialogo social e de cooperacao entre 
governos, empregadores e trabalhadores na esfera regional. Com efeito, 
a elaboracao desse instrumento, embora reunisse a unanimidade das 
partes, esteve envolvida, desde 0 inicio dos trabalhos, por vis6es 
conflitantes sobre sua natureza jurfdica, amplitude e eficacia. A Declara~iio 

expressa 0 compromisso possfvel dos Estados Partes com os direitos 
trabalhistas nas condicoes concretas do processo de integracao e no 
estagio de maturidade das relacoes entre os agentes que constroem a 
chamada dirnensao sociolaboral do Mercosul. Todos coincidem que a 
Declaracao nao e a Iinha de chegada, mas uma base para impulsionar 
acoes conjuntas tendentes aelevacao dos padroes laborais na Regiao. 

A Declaracao Sociolaboral do Mercosul e, portanto, fruto do 
dialogo social, que, todavia, nao se esgota com a coriclusao do 
empreendimento. Ela fortalece as bases normativas e institucionais 
impulsoras do dialogo. ao consagrar os principios da liberdade de 
associacao (art. 8°) I liberdade sindical (art. 9°), negociacao coletiva 
(art 10) I prornocao e desenvolvimento de procedimentos preventivos 
e de autocornposicao de conflitos (art. 12), fomento do dialogo social 
(art. 13). Este ultimo estabelece taxativamente 
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Os Estados Partes se comprometem a Jomentar 0 didlogo social nos 
ambitos nacional e regional, instituindo mecanismos eJetivos de consulta 
permanente entre representantes dos governos, dos empregadores e dos 
trabalhadores, a Jim de qarantir, mediante 0 consenso social, condiqoes 
Javordveis ao crescimento economico sustentdvel e com justiqa social da 
Regiao ea melhoria das condiqoes de vida de seus povos. 

Outras disposicoes da Declaracao tambern afirmam a papel do 
dialogo tripartite na forrnulacao de politicas e implernentacao de 
programas e acoes no campo do emprego, formacao profissional, 
condicoes de trabalho e protecao social. 

Alern dos dispositivos citados, a Comissao Sociolaboral representa, 
par sua natureza intrinsecamente promocional, par seu Formato tripartite 
e pela busca do consenso em suas manifestacoes coletivas, a lugar par 
excelencia do dialogo social no Mercosul. 

2.3. Politicas publicae de trabalho nas mem6rias nacionais 

As m em o rias nacionais sao importantes re p o s i t o r i o s de 
inforrnacoes sabre a situacao das politicas publicas de trabalho e 
fundamento para a analise com parada e harmonizacao dessas 
poltticas nos Estados Partes. 0 tema do emprego, dada sua funcao 
estrategica, atravessa todos as temas tratados pelas memorias. mas 
ea alva especffico daquela relativa ao art. 14, Fomento do emprego, que 
dispoe. Os Estados Partes comprometem-se a promover 0 crescimento econbmico, 
a ampliaqao dos mercados interne eregional ea executar polrticas ativas reJerentes 
aoJomento e criacdo do emprego, de modo a elevar 0 nlvel de vida e coiriqir os 
desequilrbrios sociais e reqionais. A isso se soma a art. 15, Proteqao dos 
desempregados, cujo conteudo afirrna. Os Estados Partes comprometem-se a 
instituir, manter e melhorar os mecanismos de proteqao contra 0 desemprego, 
compatioeis com as legislaqoes eascondiqoes internas de cada paIs, aJim de garantir 
a subsistencia dos trabalhadores aJetados pela desocupaqao involuntdria e, ao 
mesmo tempo, Jacilitar 0 acesso a serviqos de recolocaqao e a programas de 
requalijicaqao proJissional que Jacilitem seu retorno a uma atividade produtiva. 

o relatorio consolidado sabre a art. 144 menciona as dificuldades 
da analise comparada da situacao do emprego nos quatro paises, em 
funcao das diferencas formais entre as mernorias e da insuficiencia de 

40 relatono, elaborado peladelegaC;ao sindical uruquaia, fOI apresentado durantea XIII Reuniaoda Comissao Sociotaboral 

do Mercosut, em Assuncao, nos dias 19 e 20 de maio de 2003. Para uma analise das politicas de emprego nos parses da 
Regiao. ver Notaro (2003) 
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elementos que possibilitem a exame da efetiva aplicacao do dispositivo 
da Declaracao. Dada a centralidade do emprego para a Regiao, a 
relat6rio sublinha a necessidade da adocao de metodologias comuns e 
de inforrnacoes mais precisas e cornparaveis. A analise das mem6rias 
destaca, em slntese, as seguintes aspectos: 

a) Aspectos l1ormatipos: a relat6rio considera que ha avan<;os notaveis 
nesse campo, mas a comparacao entre palses e dificultada pelos 
problemas antes mencionados. 

b) Rede il1stituciol1al (il1stitui\i5es f!1polpidas): a relat6rio observa urn padrao 
muito seme1hante, nos quatro pafses,quanta ainteracao dos ministerios 
do Trabalho, do Comercio e Industria au afins, assim como aos 
objetivos e funcoes que as primeiros [ministerios do Trabalho] 
cumprern. Contudo, nota uma insuficiente coordenacao institucional 
entre politicas e programas de emprego e renda, de formacao 
profissional, de protecao aos desempregados, de financiamento e 
credito etc. 0 Brasil exibe uma situacao mais favoravel que a de seus 
pares, gracas acoordenacao exercida pela Ministerio do Trabalho e 
Emprego (MTE) nos programas de emprego e renda, com forte acento 
nos segmentos de pequenas e microempresas, e a articulacao entre a 
Sistema Nacional de Emprego (SINE), a Plano de Qualificacao 
Profissional (PLANFOR) e as instituicoes financeiras e de credito >

Banco do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Economico e Social, e Caixa Economica Federal. 

c) Crise econbmica ereflexos sobre 0 empreqo, uma situacao comum ea grave 
crise economica em que se debatem as pafses da Regiao, sobretudo 
a Argentina e a Uruguai, em que a retracao do PIB atingiu nfveis 
sem precedentes na hist6ria dessas nacoes.' Os reflexos sabre a 
mercado de trabalho traduziram-se em taxas recordes de 
desemprego, aumento da precariedade e vulnerabilidade do trabalho, 
queda da participacao dos salaries. deterioracao das condicoes de 
vida e crescimento da exclusao social. 

A despeito das especificidades do problema, as paises recorreram a 
medidas seme1hantes para debe1ar a crise e retomar a cresci mento, 
entre as quais politica cambial mais realista, equilibria fiscal, melhoria 
da infra-estrutura, busca de novas mercados, regionalismo aberto 

5 Nos ultirnosanos da decada,a PIBargentinoe uruguaio sofreuuma retracaode qoase20%; em2002, segundoa CEPAL, 
a taxaIicou em-, 0,8% e -1 0,7%, respectivamente. 
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etc. No caso do Brasil, observa-se uma enfase nos programas de 
apoio a pequenas e microempresas mediante a oferta de credito e 
capacitacao tecnica e gerencial, visando 0 aumento do numero de 
empresas autogestionadas e 0 ingresso ou retorno de trabalhadores 
no mercado formal. 

o Estado desempenha urn papel fundamental no desenvolvimento, 
se bern que envoito em polernica. Cabe lembrar que todos os paises 
da Regiao perfilharam as teses do chamado "Consenso de 
Washington", adotando politicas de privatizacao e de reducao da 
presenca do Estado na economia enos investimentos sociais. 

d) Emprego: 0 mercado de trabalho mostra-se extremamente sensfvel 
as variacoes do ciclo econornico. Entretanto, 0 crescimento 
economico, quando ocorreu, nao resultou em correspondente 
expansao do emprego, aumentando a taxa de desocupacao, problema 
que se aguc;a nos periodos de crescimento negativo do produto. 
Observa-se urn aumento constante da informalidade, resultando em 
precarizacao do trabalho e vulnerabilidade dos grupos afetados. A 
informalidade - os dados nao se prestam a comparacoes rigorosas, 
ja que os paises nao utilizam conceitos uniforrnes - atingiria 34% 
dos trabalhadores no Uruguai, 38% na Argentina, 65% no Paraguai e 
mais de 50% no Brasil. Dada sua persistencia, profundidade e 
dimensao, a inforrnalidade nao representa apenas urn grave problema, 
mas uma situacao estrutural. 

e) Polrticas ativas e passivas: 0 relat6rio sublinha 0 que seriam as 
principais caracteristicas das politicas ativas e passivas nos paises 
do Mercosul, a saber: 

i) Ha uma multiplicidade de programas de emprego para varios 
grupos dcstinatarios, como jovens, trabalhadores rurais, mulheres, 
desempregados etc. 0 Brasil destaca-se pelo forte apoio a 
pequenos empreendimentos, individuais, familiares ou 
cooperativas, assim como a setores com alta capacidade de 
geracao de empregos. 

Nao ha na Regiao polfticas ativas de emprego sisternaticas e gerais, 
mas pianos e programas parciais, com graus variados de 
coordenacao ou centralizacao pelo Estado, como no caso da 
interrnediacao e da formacao profissional, 

Entre as politicas e programas atenuadores dos efeitos 
indesejaveis, sobressai 0 seguro-desemprego, com distintas 
escalas de cobertura. 0 Paraguai nao conta com esse sistema 
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de protecao social. Urn trace comum ressaltado pelo relat6rio 
e a menor participacao da populacao feminina na percepcao 
desse beneficio. 
ii) Os programas de capacitacao profissional combinam elementos 
te6ricos e praticos. Orientam-se tanto pelo principio da 
universalidade. quanta da focalizacao de grupos especfficos, 
como jovens, mulheres, trabalhadores rurais, pessoas portadoras 
de necessidades especiais, trabalhadores do setor informal, 
portadores de HIV/Aids, pequenos empreendedores etc. 

iii) lnterrnediacao de mao-de-obra. 

No Brasil, essa funcao apresenta urn alto grau de coordenacao 
entre as varias esferas envolvidas - Ministerio do Trabalho e 
Emprego, Unidades da Federacao, centrais sindicais e agencies 
de emprego -, gracas aatuacao do Sistema Nacional de Emprego 
(SINE), unidade central dessa funcao da administracao laboral. 
Os demais paises nao contam com organismo sernelhante, mas 
com programas setoriais, como 0 Program a de Colocacao Laboral 
para trabalhadores amparados pelo seguro-desemprego e 0 

Programa de Colocacao de jovens, no Uruguai. Os ministerios 
do Trabalho tam bern exercem urn papel regulador e fiscalizador 
das agencias privadas de colocacao e fornecedoras de mao-de
obra, em conformidade com as Convencoes n" 96 e 181 da OIT. 

iv) Craus de cobertura. as politicas e programas ativos e passivos 
de emprego variam, em term os de alcance, de pais a pais, 
conforme a natureza das acoes e os grupos sociais atendidos. 

v) Financiamento das polfticas de emprego. 

As principais Fontesde recursos sao: no Brasil, 0 Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), que destina 40% dos recursos a programas 
de geracao de emprego e renda, na Argentina, recursos do Tesouro 
Nacional e de fundos de organismos internacionais, no Uruguai, 
o Fundo de Reconversao Laboral. formado por aportes de 
empregadores e de trabalhadores, e recurs os do Estado. 0 
Paraguai nao proporciona inforrnacoes sisternaticas sobre 0 

assunto, referindo-se apenas aexistencia de incentivos fiscais. 

Em termos agregados, 0 montante de recursos projetado para 
2002 alcancava 1,5% do PIB argentino; no Brasil, os recursos 
representavam, em 2000, 1% do PI B, sendo aplicados 
predominantemente (0,59%) em politicas ativas de emprego. 
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2.4. Resolucdo GMC nQ 11103 

o principal efeito da analise das mem6rias nacionais sobre 0 art. 14, 
Fomento do emprego, da Declaracao foi a Resolucao CMC n" 11/03, adotada 
em 12 de junho de 2003, em Assuncao. 0 ato toma por base as 
constatacoes da Comissao sobre 0 agravamento do desemprego e a 
deterioracao das condicoes de trabalho na Regiao, com 0 conseqtiente 
aumento dos desequilibrios sociais e regionais, e reafirrna a vinculacao 
entre 0 processo de integracao e a prornocao do emprego. A parte 
resolutiva contern dois mandatos de Irnportancia transcendental: a 
instrucao aos orgaos auxiliares do GMC para que priorizem 0 emprego 
em todas as decisoes que tenham implicacoes com essa ternatica, e a 
autorizacao aComissao Sociolaboral para a realizacao da "Conferencia 
Regional de Emprego", em 26 de marco de 2004, no 14° aniversario do 
Tratado de Assuncao, com 0 apoio da OIT e a participacao de todas as 
instituicoes do Mercosul relacionadas com 0 ernprego". 

2.5. Instituto Social Argentino-Brasileiro 

Alern das iniciativas de harrnonizacao de politicas trabalhistas 
inspiradas pelo ideal integracionista, ha diversas outras de carater 
bilateral, a exemplo do Instituto Social Argentino-Brasileiro. Sua origem 
encontra-se no mandato dos presidentes Lula e Duhalde, em 
comunicado conjunto de 14 de janeiro de 2003, aos titulares das pastas 
da area social para que constituissem 0 "Instituto de Coordenacao de 
Politicas Sociais" para a forrnulacao de programa de cooperacao bilateral 
no curto prazo. Assim e que se firmou em Buenos Aires, em 11 de 
abril, 0 "Acordo Complementar de Cooperacao Tecnica entre a 
Republica Argentina e a Republica Federativa do Brasil para a Criacao 
do Instituto Social Argentino-Brasileiro". Naquela oportunidade, 
realizou-se tarnbern a primeira reuniao plenaria do novo organismo, 
quando se tomaram varias decisoes a respeito de seus aspectos 
conceituais, programaticos e estruturais. 

o Instituto eorganisrno de consulta permanente entre os pafses e 
de estfrnulo acooperacao intergovernamental, harrnonizacao de dados, 
prornocao de experiencias e compatibilizacao de politicas publicas de 
carater social. Ele expressa a decisao das partes de implementar uma 

6 A Conlerencia sera realizadaem BuenosAires,nosdias 15 e 16 de abrilde 2004 
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agenda social conjunta que promova 0 direito it vida digna, it educacao 
e ao trabalho, 0 combate it fome e it pobreza, com vistas it realizacao 
de uma sociedade prospera e justa. Uma de suas primeiras rnedidas 
concretas consistiu no intercambio de dados sobre os programas sociais, 
o "Ferne Zero" e 0 "Bolsa-Escola", do Brasil, e "Chefes de Domidlio" 
e "Remediar", da Argentina. 

A II Reuniao Plenaria, em Brasilia, em 13 e 14 de maio, foi dedicada 
it prospeccao de campos de acao conjunta na esfera do trabalho, ao 
exame das possibilidades de cooperacao no campo da prevencao e 
erradicacao do trabalho infantil e discussao da transversalidade do 
trabalho com os demais temas sociais relevantes. 

Os presidentes Kirchner e Lula, na Declaracao firrnada no encontro 
celebrado em Buenos Aires, em 16 de outubro de 2003, reafirrnaram 
a intencao de desenvolver politicas sociais conjuntas por interrnedio 
do Instituo. 

3. Conferencia Interamericana de Ministros do Trabalho 
(CIMT) da OEA 

3.1. lnformacoes basicas 

A Conferencia Interamericana e 0 orgao central do Sistema 
Interamericano do Trabalho". Tern, entre outras finalidades, a de 
estabelecer politicas sociais e trabalhistas, avaliar a situacao e os 
progressos dos Estados membros nesse campo; fortalecer os mecanismos 
de colaboracao tecnica entre rninisterios do Trabalho e destes com os 
organismos regionais e internacionais, promover a participacao dos 
setores sociais no desenvolvimento sociolaboral. 

A Conferencia limitou-se, ate recentemente, a urn papel pouco 
expressivo, contentando-se com a mera afirrnacao de principios e 
intencoes. Nos ultimos anos, contudo, passa a firrnar-se como lugar 
de discussao e de cooperacao hernisferica em temas trabalhistas. Para 
tal contribuiram 0 agravarnento do desemprego e das assimetrias re
gionais no Continente, a construcao da dirnensao sociolaboral em 
processos de integracao. como 0 Mercosul. a forte reacao dos seto

7 Tarnbern cornpoern 0 Sistema 0 Conselho Tecnico Permanente de Assuntos Trabalhistas (Cotpal), integrado por 
representantes dos Minls1erios do Trabalho, a Comissao Empresarial de Assessoramento Tecnico em Assuntos Trabalhistas 

(Ceatal) e 0 Conselho Sindical de Assessoramenlo Tecruco (COSATE) 
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res sindicais ao perfil da ALCA. Essa inflexao e especialmente per
ceptivel na evolucao da linguagem do Processo de Cupula das Ame
ricas, que incorpora crescentemente asua agenda as questoes do tra
balho e do desenvolvimento socials. Com efeito, a Declaracao erna
nada da Primeira Cupula das Americas (Miami, dezembro de 1994), 
embora consigne 0 interesse comum em criar oportunidades de em
prego para melhorar a renda, salaries e condicoes de trabalho dos 
povos, e conhecida principalmente pela afirmacao dos principios da 
democracia representativa e pel a defesa do livre cornercio, que am
para a lancarnento do projeto da ALCA. A Segunda Cupula das 
Americas, celebrada em Santiago, em abril 1998, ja menciona, de 
forma explicita. a superacao da pobreza como maior desafio do he
misferio, reconhecimento da desigualdade e da exclusao social e a 
promocao das normas fundamentais da OIT. 

A dimensao sociolaboral ganha expressivo aicance e profundidade na 
Terceira Cupula das Americas, realizada em Quebec, Canada, em abril 
de 2001. Na Declaracao, as presidentes e chefes de Estado assinalam, 
entre outros propositos. a cumprimento das normas trabalhistas 
fundamentais reconhecidas internacionalmente e incorporadas na 
Declaracao da OIT sabre Prindpios e Direitos Fundamentais do Trabalho 
e seu Seguimento (1998), bern como a ratificacao, se necessario, das 
convencoes fundamentais da OIT; a necessidade de considerar, nos foros 
hemisfertcos e internacionais competentes, as questoes da globalizacao 
relacionadas com a emprego e 0 trabalho, a firn de se avancar no 
compromisso de criar maiores oportunidades de emprego, melhorar a 
qualificacao dos trabalhadores e aprimorar as condicoes de trabalho em 
todo a hernisferio, a compromisso de assegurar aos migrantes tratamento 
humano e digno, protecao legal adequada, defesa dos direitos humanos, 
bern como condicoes de trabalho seguras e saudaveis, a importancia da 
educacao e da qualificacao da forca de trabalho como meios para progredir 
rumo a sociedades mais dernocraticas, crescimenta economico e maior 
equidade social. Finalmente, instruem a CIMT a que continue a considerar 
os temas relacionados com a globalizacao que afetam a emprego e a 
trabalho, com 0 objetivo de criar maiores oportunidades de emprego e 
promover as condicoes de trabalho.? 

8 Para uma analise da dimensao sociolaboral no Processo de Cupula das Americas, ver Cortina. 

9 Realizar·se·a em Monterrey, Mexico, em 12 e 13 de janeiro de 2004, a Cupula Extraordmaria das Americas, cuja pauta 58 

centrara sabre as temas crescimento economico com eqtJidade, desenvolvimento sociafe govemabilldade democtetice. 
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Nessa atmosfera e ce1ebrada a XII Conferencia Interamericana de Mi
nistros do Trabalho da OEA (Ottawa, outubro de 2001), que institui dois 
grupos de trabalho para tratar (GT 1)do exame das dimensoes sociolaborais 
dos processos de globalizacao, integracao e de livre cornercio, e (GT 2) 
do fortalecimento institucional dos rninisterios do Trabalho como forma 
de responder adequadamente aos desafios presentes e futuros. 

3.2. A XIII CIMT e a Presidencia brasileira 

A XIII CIMT principiou com a reuniao ministerial celebrada em 
Salvador, de 24 a 26 de setembro de 2003. Na oportunidade, 0 Ministerio 
do Trabalho e Emprego do Brasil assumiu a presidencia pro tempore da 
Conferencia pelo bienio 2003-2005. Alern do significado mtrinseco da 
designacao, 0 periodo da presidencia brasileira coincide com a etapa 
decisiva das negociacoes para a formacao da ALCA, aspecto que se 
reveste de grande irnportancia pelos efeitos do acordo comercial 
hernisferico sobre 0 trabalho e as condicoes de vida da populacao, 

A reuniao contou com a presenca dos ministros do Trabalho dos 34 
Estados Membros da OEA, de representantes dos organismos integran
tes do Sistema Interamericano do Trabalho, de altos dirigentes de orga
nizacoes regionais e internacionais, como a OEA, a OIT, Comissao Eco
nornica para a America Latina e 0 Caribe (CEPAL), a Organizacao Pan
Americana de Saude (OPAS), 0 Banco Interamericano de Desenvolvi
mento (BID) eo Programa das Nacoes Unidas para 0 Desenvolvimento 
(PNUD), e convidados especiais. Durante 0 encontro, os participantes 
debateram, sob distintas perspectivas teorico-praticas, os desafios atuais 
e futuros do emprego, a necessidade de integracao entre politicas eco
nomicas e polfticas trabalhistas e a responsabilidade social das empresas. 
Os ministros tarnbern aprovaram a Declaracao e 0 Plano de Acao de 
Salvador, documentos que traduzem os valores, aspiracoes e iniciativas 
comuns em torno de urn projeto de desenvolvimento continental que 
tern por base a prornocao do trabalho decente. segundo 0 conceito da 
01T. Nao obstante aprofundar as linhas dos atos anteriores, os docu
mentos aprovados em Salvador trazem a "marca Brasil", visfvel sobretu
do na enfase quanta anecessidade de se aprofundar a integracao entre as 
politicas econornicas e as polfticas laborais, elementos interdependentes 
e indissociaveis do projeto de desenvolvimento integral de nossos paf
ses. Essa integracao exige urn novo modelo de politicas publicas capaz 
de harmonizar crescimento e inclusao social e de relacao entre 0 Estado 
e os sujeitos coletivos em todos os ambitos interativos. 
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3.3 Dialogo social na Declaracao e no Plano de Ar;iio de Salvador 

A Declaracao e 0 Plano de Acao de Salvador envolveram urn arduo 
exerdcio de dialogo entre os varies segrnentos com participacao ativa na 
Conferencia. Em urn continente marcado pelas desigualdades entre pafsese 
regioes, nao efikH identificar, para alern das manifestacoes ret6ricas, interes
ses e objetivos comuns. Ambos os documentos sao, portanto, obra do dia
logo hernisferico. Ademais, fomentam decididamente 0 dialogo social, como 
se observa em inurneras passagens. 

A Declaracao de Salvador destaca a adesao dos Estados Membros a di
versos tratados regionais e intemacionais que valorizam os prindpios do 
dialogo e da participacao social, a exemplo da Carta da OEA e da Declara
<;:ao da OIT sobre Principios e Direitos Fundamentais no Trabalho e seu 
Seguimento. Mais que isso, dedica todo 0 paragrafo 21 ao tema, afirmando. 

A integra~ao dos objetivos econbmicos esociais do desmvolvimento tambem 
requet formas de intera~ao mais fortes mtreqooernos ecidadaos nos nioeis 
nacional, regional e hemisjerico. A liberdade de associa~ao e 0 direito de 
orqanizar 0 didlogo social, a a~ao tripartite eoutros meios institucionais de 
participa~ao social sao decisivos para agera~ao de consmsos sobre esses temas. 
A tribulmos alto valor aparticipa~ao na CIMT do Conselho Sindical de 
Assessoramento Ticnico (COSATE) e da Comissao Empresarial de 
Assessoramento Tecnico em Assuntos Trabalhistas (CEATAL). A Carta 
Democrdtica Interamericana declara que a participa~ao do cidadao noseu 
proprio desenvolvimento efundamental para 0 exercicio e 0 fortalecimento 
da democracia. 0 didlogo social e a maneira de lograr os indispetlSllVeis 
acordos para assequrar 0 trabalho decente e0 respeito dos direitos inerentes a 
dignidade das pessoas. Desejamos intensificar 0 didlogo ea cooperacdo com 
organ ismos teqionais einiernacionais que atuam no campo do desmvolvimento 
edo trabalho Has Americas, principalmente a Organiza~ao Internacional 
do Trabalho (017], a Organiza~ao dos Estados Americanos (OEA) r a 
Comissao Interamericana de Mulheres (CIM), a Comissao Economica para 
aA mirica Latina e0 Caribe (CEPAL), a Organiza~ao Pan-A mericana da 
Saude (OPAS) , 0 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 0 

Banco de Desenvolvimento do Caribe (BDC), a Corpora~ao Andina de 
Fomento (CAF), 0 Banco Centro-Americano de Integra~ao Economica 
(BCIE) eo Banco Mundial. 10 

10 A Declaracao Conjunta Ceatal- COSATE, apensa aDeciaracao de Salvador, apela aos Estaoos Membros para a abertura 
de espacos de dialogoentregovernose interlocutores socials com as instituicoes financeiras internacionais e regionais, 
paraa oiscussao doempregoe harmonizacao de politicas de trabalho decente,a/emde en1atizar a necessidade dodiidogo 
social para 0 fortaleclmenlo ca eoucacao. da torrnacao protlssional e da capacuacao gerencial como mstrurnentos da 
prornocao do trabalho decente. 
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o Plano de Acao encoraja a participacao dos setores sociais, par 
interrnedio do COSATE e da CEATAL, em sua implernentacao e 
encarrega a presidencia pro tempore de buscar as meios que garantam a 
ativa participacao dos parceiros sociais. Enfatiza tambern, entre as 
principais areas de atuacao dos ministerios do Trabalho, a promo~iio do 
didlogo social: a criacao e0 cumprimento das disposi~oes legais para 0 fortalecimento de 
organiza~oes livres eaut8nomas de empregadores, trabalhadores eoutros atores sociais; 
impulso aneqociacao coletiva; institucionaliza~iio de espa~os de didlogo social e de 
participaqiio da sociedade civil nas decisoes sobre maurias de trabalho edesenvolvimento. 

3.4 Politicas publicas de trabalho na Declaraciio e no Plano de 
A~iio de Salvador 

Os ministros do Trabalho reafirrnarn, em diversas passagens da 
Declaracao e em consonancia com distintos acordos e tratados regionais 
e internacionais, a proposito de unir esforcos para a geracao de 
oportunidades de emprego e promocao de condicoes de trabalho dignas, 
melhoria dos niveis salariais e da distribuicao de renda, pressupostos 
do desenvolvimento integral do hernisferio. Reconhecem, entretanto, 
que as mudancas experimentadas pelos paises sob a influxo da 
globalizacao nao disseminaram as efeitos positivos esperados, senao 
que, freqiientemente, ampliaram a desemprego e as desigualdades 
sociais e inter-regionais. 

Sob a otica laboral, esse quadro traduz-se, segundo a expressao da 
OIT, num deficit global de trabalho decente no hemisferico, que 
corresponde a uma oferta insuficiente de empregos e rendimentos da 
ocupacao, protecao social inadequada, descumprimento de direitos 
trabalhistas e insuficiencia do dialogo social. Esse deficit de trabalho 
decente atinge mais duramente a America Latina e a Caribe, em razao 
de seu baixo dinamisrno economico, da persistencia da pobreza e da 
desigualdade, da reduzida protecao social. Nessas regi6es, de acordo 
com a Panorama Laboral 2002, da mesma OIT a deficit de trabalho 
decente aumentou de 49,5% dos trabalhadores, em 1990, para 50,5%, 
em 2002, a que equivale a cerca de 93 milhoes de trabalhadores urbanos 
com deficit de trabalho decente, au cerca de 30 milhoes em 2002 a 
mais do que em 1990. A OIT estima que a aumento do deficit alcancou 
15,7% da [orca de trabalho urbana da Regiao nesse periodo. Todavia, a 
deficit de trabalho decente tarnbem afeta as pafses desenvolvidos, 
expondo uma crescente heterogeneidade estrutural interna. 
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o deficit de trabalho decente e, portanto, urn trace unificador da 
realidade hernisferica, urn ponto de identidade negativo em urn 
continente marcado par extrema diversidade nos campos economico. 
social e politico. Essa constatacao leva as ministros do Trabalho a e1eger 
a trabalho decente - aquele que proporciona ao trabalhador rernuneracao 
justa, desenvolvimento profissional, direitos trabalhistas, ambiente seguro, 
protecao social, liberdade de organizacao e participacao social - como 
a marco de uma agenda com urn das administracoes laborais das Americas 
e, par seu poder indutor de transforrnacoes estruturais, a eixo das 
politicas nacionais e regionais de desenvolvimento. 

Transformar a trabalho em elemento nuclear do desenvolvimento 
implica elaborar uma concepcao integradora das politicas economicas e 
poHticas do trabalho, como elementos interdependentes e indissociaveis 
do projeto de construcao de sociedades prosperas, solidarias e equitativas. 
Assim e que as ministros se prop6em a evidenciar de maneira persistente 
essa relacao de interdependencia e a superar a dicotomia que ainda 
prevalece entre essas areas. Apresentam varias medidas para avancar no 
sentido da integracao de polfticas. A primeira consiste em melhorar a 
compreensao a respeito da interdependencia crescente entre cornercio e 
trabalho e entre economias internacional, regional e nacionais. Em termos 
praticos, isso importa em aprofundar as estudos conduzidos pelo GT I, 
Dimensoes Sociolaborais do Processo de Cupulas das Americas, a respeito dos 
reflexos da globalizacao e dos processos regionais e sub-regionais de 
integracao e de livrecornercio sabre a mercado de trabalho, com a objetivo 
de captar as desafios fundamentais (da area trabalho) e intensificar a 
cooperacao hernisferica. A isso correspondem, no Plano de Acao de 
Salvador, as projetos de pesquisa sabre a relacao entre globalizacao e 
trabalho decente e as estudos prospectivos sabre as possiveis reflexos da 
ALCA no emprego. Tambern se enquadram nessa perspectiva as seminaries 
que discutirao as vinculos entre poHticas econornicas e trabalhistas, as 
impactos reais au potenciais dos acordos de integracao e de livre comercio 
no trabalho, as quest6es de saude e seguranca do trabalho sob novas 
paradigmas de producao e gestae da mao-de-obra etc. 

Presume-se que uma melhor cornpreensao dos nexos entre econo
mia e trabalho credencia as ministros do Trabalho a compartilhar a 
forrnulacao das politicas de desenvolvimento em instancias decisorias 
nacionais, sub-regionais e hernisfericas. Tal e caso do Conselho do 
Mercado Comum (CMC) do Mercosul, orgao superior da conducao 
politica da integracao e dos objetivos do Tratado de Assuncao. inte
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grado apenas pelos ministros de Relacoes Exteriores e de Economia ou 
equivalentes, nao obstante 0 projeto de mercado comum com preen
der tambern a circulacao da Iorca de trabalho. 

De modo analogo, a aproximacao com a esfera comercial poderia 
abrir urn canal permanente de dialogo entre ministros do Trabalho e do 
Cornercio ou equivalentes, com vistas a harmonizacao de metas 
economicas e sociais, especialmente no quadro dos acordos de livre 
cornercio, como eo caso da ALCA. Ha movimentos c1aramentepropfcios 
a maior integracao entre essas esferas. A Declaracao da Setirna Reuniao 
dos Ministros do Cornercio do Hemisferio, em Quito, em novembro de 
2002, assinalaque a conformacao da ALCA, para viabilizar seus objetivos, 
deve promover politicas orientadas ao desenvolvimento econornico, ao 
fomento do emprego e ao funcionamento efetivo do mercado de trabalho, 
e reconhece a necessidade de maior participacao da sociedade civil na 
iniciativa hernisferica. as ministros do Comercio tambern manifestarn 0 

interesse em conhecer os resultados do CT I sobre as questoes da 
globalizacao relacionadas com 0 emprego e 0 trabalho e rechacam 0 

usa de normas ambientais e laborais com fins protecionistas. 

as ministros do Trabalho deram urn passo importante no sentido da 
integracao econornia-trabalho, ao decidir em participar, por interme
dio da chamada "Tr6ica" I I, da 8a Reuniao de Ministros Responsaveis por 
Cornercio no Hernisferio, em Miami, nos dias 20 e 21 de novembro de 
2003. Na oportunidade, alern da entrega do relat6rio do CT I, deverao 
salientar a importancia da convergencia das polfticas econornicas e 
sociolaborais de desenvolvimento como forma de gerar uma dinamica 
virtuosa capaz de impulsionar 0 crescimento sustentavel e a transforma
~ao social. Tambern sugerirao uma reuniao conjunta para 0 exame das 
intersecoes entre cornercio e trabalho, e a concertacao de uma agenda 
politica para 0 continente. 

A construcao de uma relacao integradora pressupoe, ainda, a 
modelagem dos rninisterios do Trabalho para 0 desempenho de urn papel 
mais forte nas polfticas de desenvolvimento, nas areas de atuacao que 
lhe sao proprias, a saber: a modernizacao normativa, a geracao de trabalho 
decente, a protecao social e 0 estfrnulo ao dialogo social. Esse papel 
deve ser exercido em tres niveis. no nacional, que e0 ambito natural da 
acao dos rninisterios do Trabalho, no ruvel sub-regional, que corresponde 

11A'Troica" reune a Presidencia pro tempore atual (Brasil). passada (Canada) e tutura (Mexico) da CIMT 
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aos componentes sociolaborais contidos, expllcita au implicitamente, 
nos acordos de integracao au de livre cornercio, e no nfvel hernisferico, 
que diz respeito tam bern adimensao sociolaboral presente em tratados 
e acordos nas Americas au derivados de projetos comuns. A atuacao dos 
ministerios do Trabalho, sobretudo nos niveis sub-regionais e hernisferico, 
encontra-se frequenternente limitada pela funcao residual au pela ausencia 
da ternatica do trabalho nos processos de negociacao dos acordos de 
integracao e de livre comercio. Trata-se, portanto, de urn territorio a ser 
ainda conquistado. 

A cooperacao horizontal e assistencia tecnica sao ferramentas 
importantes para a modernizacao e fortalecimento dos ministerios do 
Trabalho. 0 Plano de Acao de Salvadorapoia-se em urna rede de instituicoes 
regionais e internacionais com larga experiencia em estudos e projetos na 
area do desenvolvimento socioeconornico, a exemplo da OIT, do BID, da 
CEPAL. Oaf resulta a execucao de urn estudo de viabilidade de urn 
"Mecanisme Interamericano de Cooperacao para a Adrninistracao 
Profissional do Trabalho", cujo objetivo e intensificar a colaboracao e a 
coordenacao hernisfericas para a modernizacao das admlnistracoes laborais, 
tomando par base as conhecimentos e experiencias consolidados e 
disponiveis nos paises do continente e em outras areas. 

3.5. Fundo lnteramericano para a Promociio do Trabalho Decente 

o esforco de harmonizar politicas publicas ganhou impulso com a 
ideia da criacao de urn "Fundo Interamericano para a Promocao do 
Trabalho Oecente", lancada pelo ministro do Trabalho e Emprego do 
Brasil na sessao inaugural da XIII C1MT, como parte de uma agenda 
positiva tendente a direcionar as acoes da Conferencia para a geracao 
de trabalho de qualidade. Aprovada pelos demais ministros, a ideia 
sera desenvolvida em urn estudo de viabilidade, com a apoio da OIT e 
do B[O, para a definicao da natureza, objetivos, prioridades, Fontes de 
financiamento e outros elementos especfficos do empreendimento. 

A proposta de criacao de "fundos de coesao social" ja fora 
apresentada em outras circunstancias, como na XII CIMT, em Ottawa, 
despertando reacoes dispares no plano ministerial. 0 contexto regional 
e internacional apresenta-se, hoje, mais propicio a iniciativas solidarias, 
talvez em razao do debilitamento dos postulados da globalizacao e do 
livre mercado e da persistencia do desemprego e de graves problemas 
sociais. 0 ministro brasileiro recordou as diversas ocasioes em que a 

137 



138 

Dialogo Social, Harrnonizacao e 

Diversidade no Mundo do Trabalho 

presidente Luiz lnacio Lula da Silva propos a criacao de fundos mundiais 
de combate a fome e a pobreza e as suas causas estruturais.'? Lembrou 
tambern a experiencia dos fundos estruturais da Uniao Europela, entre 
eles 0 Fundo Social Europeu, com objetivos e prioridades ajustadas a 
Estrategia Europeia de Emprego, e a contribuicao fundamental que 
ofereceram para 0 desenvolvimento socioeconomico do bloco, em 
particular das regioes mais pobres. 

Cuidou, ademais, de adiantar algumas premissas para fundamentar a 
analise da proposta. A primeira refere-se a aspectos conceituais do 
fundo, que lhe conferem certa especiflcidade em face de outros 
instrumentos de intervencao social: sua marca propria e 0 conteudo 
laboral e a condicao de instrumento particular da conferencia, Tarnbern 
cogitou de que a estrategia interamericana do fundo poderia, a exernplo 
da l.Iniao Europeia, consolidar-se em eixos ou pilares, que se 
desdobrariam em diretrizes ou linhas de acao, com seus objetivos e 
metas especificos. Alguns eixos ou pilares, cornpatfveis com 0 conceito 
de trabalho decente, poderiam ser: 

1- Fomento ao emprego e a capacitacao dos trabalhadores, reunindo 
linhas de acao ou diretrizes concernentes a politicas ativas de 
mercado de trabalho e de construcao e aperfeicoarnento de sistemas 
publicos de ernprego, 

11 - Fomento a capacidade empreendedora, com linhas de acao 
voltadas aos programas de apoio e fomento ao empreendedorismo 
(micro e pequenas empresas, auto-ernprego, empresas baseadas em 
autogestao, economia solidaria, arranjos produtivos locais etc.), 

III - Igualdade de oportunidades, compreendendo linhas de acao 
tendentes a promover a igualdade de oportunidades entre pessoas 
e a com bater qualquer forma de discriminacao no trabalho e na 
ocupacao, facilitar a conciliacao entre a vida profissional e a familiar 
e promover a responsabilidade social das ernpresas. 

IV - Dialogo social e dernocratizacao das relacoes trabalhistas, 
inc1uindo linhas de acao voltadas ao estimulo. estruturacao e 
consolidacao do dialogo social, expansao do capital social dos paises 
americanos, garantia e prornocao dos direitos fundamentais do 
trabalho e ampliacao do grau de protecao social dos trabalhadores. 

12 No Forum Social de Porto Alegre, no Forum Economico de Daves, no Dialogo Ampliado no Contexto da Cupula do G8 
e, por ultima, na abertura da 58' Assernbleia Geral da Orqanizacao das Nacoes umcas (ONU). 
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A definicao precisa do nucleo conceitual e condicao previa para 
abordar 0 problema da sustentacao financeira do fundo e persuadir os 
potenciais colaboradores a alocar recursos, sobretudo no quadro de 
crise fiscal do Estado, de restricoes orcamentarias de organismos 
regionais e internacionais e de incertezas quanto it eficacia dos 
instrumentos de intervencao social. 

o fundo, caso venha a ser concretizado, constitui poderosa ferramenta 
de politica social voltada ao desenvolvimento de projetos e programas 
de trabalho. Comporta ainda uma dimensao sirnbolica, ao sinalizar uma 
autentica solidariedade hernisferica e urn nitido compromisso dos Estados 
membros com 0 desenvolvimento e a reducao das desigualdades nacionais 
e regionais. Contribui, em suma, para projetar a ClMT como ator de 
peso nas transformacoes do ambiente humano do continente. 

4. Conclusoes 

o texto descreveu as experiencias de dialogo social e harmonizacao 
de polfticas publicas de trabalho em dois ambitos supranacionais - os 
foros sociolaborais do Mercosul e a Conferencia lnteramericana de 
Ministros do Trabalho da OEA -, cuja vocacao e 0 estudo cia tematica do 
trabalho em suas multiplas dimensoes. Embora 0 texto nao se volte it analise 
comparada das experiencias, nao e dificil inferir que se trata de instituicoes 
com niveis distintos de progresso no manejo das questoes laborais, em 
decorrencia de suas origens, objetivos e funcionamento. Os foros do 
Mercosul sao fruto de urn processo de autoconstrucao. por governos 
(ministerios do Trabalho, em especial), empregadores e trabalhadores, da 
chamada dimensao sociolaboral no projeto de integracao regional. A CIMT, 
por sua vez lado, surge no ambiente impregnado pe1a ideologia do pan
americanismo, que esta na genese da mesma OEA, mas desprovida de 
identidade capaz de mobilizar os Estados membros em torno de politicas 
e acoes comuns. Esse estado de coisas vem se alterando com 0 forte acento 
que os temas do trabalho e da inclusao social recebem do Processo das 
Cupulas das Americas. sobretudo em sua terceira e ultima versao. 

Os foros sociolaborais e a conferencia exibem, a par de distincoes, 
uma complexa agenda de trabalho que abarca to do 0 espectro tematico 
do emprego e das condicoes laborais. Eimprescindivel. para uma acao 
mais consistente e eficaz. que selecionem, periodicamente, os campos 
prioritarios de atuacao e definarn a contribuicao que desejam e podem 
emprestar ao desenvolvimento sub-regional e hernisferico. 
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°trabalho decente deve ser 0 ponto de convergencia das acoes desses 
organismos, uma vez que, como se observou, os paises do Continente 
padecem, em maior ou menor grau, de urn deficit de ernpregos de qualidade. 
E tam bern 0 canal de cooperacao e de permuta de conhecimentos e 
experiencias provenientes de uma abordagem sistemica da inter-relacao 
da globalizacao e do trabalho. e de suas consequencias nos planos nacionais, 
regionais e hemisferico. 

Os foros sociolaborais do Mercosul e a CIM~ malgrado suas debilidades 
e lirnitacoes, divisam enormes possibilidades para se firmar, em seus 
respectivos domfnios, como lugares por excelencia do tratamento da 
tematica laboral e como protagonistas de urn modelo de desenvolvimento 
que concilie crescimento economico e inclusao social. Urn dos instrumentos 
de que disp6em para lograr essa insercao ativa e, seguramente, a 
harmonizacao de politicas de trabalho decente, que deve ter como base 0 

exercicio do dialogo social e 0 melhor conhecimento das condicoes 
especfficas e comuns de pafses e regi6es sob 0 influxo dos paradigmas da 
economia global. Entretanto, e forcoso reconhecer que as assimetrias 
economicas, a deterioracao do emprego e das condicoes de trabalho, as 
especificidades nacionais tornam a harrnonizacao ou coordenacao de 
politicas urn problema de diffcil enfrentamento (Notaro, 2003). 

Finalmente, apresentam-se algumas sugest6es para eventuais projetos 
de pesquisa da FLACSO, atentando para alguns desafios antepostos as 
admintstracoes do trabalho nos cenarios presente e futuro: 

(a) aprofundar 0 conhecimento dos efeitos reais ou potenciais da 
globalizacao e dos processos de integracao e de livre comercio sobre 
o trabalho (ernprego, renda, relacoes de trabalho, saude e seguranca 
no trabalho etc.): Esses deveriam ser estudados tanto em suas 
manifestacoes locais e nacionais, quanta regionais e hemisfericas, 

(b) avancar na compreensao te6rica e ernpirica da interdependencia 
economia-trabalho e, sobretudo, da contribuicao do trabalho decente 
para 0 desenvolvimento sustentado. Em geral, a defesa do trabalho 
restringe-se ao discurso etico (0 trabalho como direito humane), e 
fundamental reforca-lo com a dernonstracao do alcance economico do 
trabalho decente, com uma especie de "econornia dos direitos 
humanos". lmporta demonstrar a dinamica virtuosa entre trabalho 
decente e crescimento economico, 

(c) prospectar, a exemplo da sugestao anterior, 0 efeito economico da 
modernizacao das relacoes de trabalho. como a liberdade sindical e a 
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negociacao coletiva. E possfvel avaliar empiricamente a beneficia desses 
institutos na atividade econornica, na renda, nas condicoes de trabalho 
e de vida? 

(d) avaliar, no quadro das politicas laborais, aquelas que deveriam e 
poderiam ser harrnonizadas, considerando a eficacia impulsora sabre 
as processos de integracao sub-regionais e hemisferico. 
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