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Desafios para a Construcao do Sistema 
Publico de Emprego, Trabalho e Renda 

Remigio Todeschini1 

Introducao 

o seculo XXI comeca apontando 0 desemprego como urn dos seus 
maiores problemas. Embora a intensidade das consequencias do 
desemprego seja diferente em cada pais, dependendo do seu grau de 
desenvolvimento e do estagio dos seus mecanismos de protecao social, 
o fato e que a maior parte dos paises do mundo tern de desenvolver 
politicas para lidar com esse problema. 

No Brasil nao ediferente. Desde 0 firn da decada de 70, a economia 
brasileira vern apresentando urn crescimento aquern do necessario para 
gerar postos de trabalho para a crescente populacao economicamente 
at iva. 0 agravamento do desemprego, aliado a ausencia de politicas 
universais de garantia do bern-estar da populacao. gerou urn quadro 
de crescente exclusao social. 

Eimportante destacar que essa situacao, que ja vinha se formando 
nos anos 80, foi agravada na primeira metade dos anos 90 pela politica 
economica voltada para a estabilidade monetaria, que se baseou em 
juros elevados, abertura da economia e sobrevalorizacao cambial, 
desestruturando cadeias produtivas e elevando a dependencia externa 
da economia brasileira. 

1 Remigio Todeschini e Secretariode PoliticasPublicasde Empregodo MlnisteriodoTrabalhoe Emprego.Mestreem Direitos 
Socials pela PUC/SP. 
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Publico de Emprego, Trabalho e Renda 

No mundo do trabalho, essa nova estrutura econornica refletiu-se 
no aumento do desemprego, dirninuicao da renda do trabalhador e na 
precarizacao das relacoes de trabalho, com urn aumento expressivo da 

informalidade, a que colocou urn grande numero de trabalhadores fora 
do alcance das polfticas publicas de bem-estar, cada vez mais focaliza

das e restritivas. 

Esse foi a quadro recebido pel a novo governo federal, Iiderado 
pelo presidente Luiz lnacio Lula da Silva. E e sabre esse quadro que 
devem aplicar-se urn conjunto de polfticas voltadas para a geracao e 
distribuicao de riqueza e para a elevacao do bern-estar de toda a po
pulacao brasileira. Nesse sentido, as politicas publicas de geracao de 
emprego, trabalho e renda exercem urn papel importante. Mas elas 
nao podem ser analisadas e avaliadas em urn contexto isolado. Tais 
politicas interagem com outros campos da adrninistracao publica, como, 
par exemplo, as politicas de assistencia social, a polftica tributaria e, 
principalmente, a polftica econornica. 

A contribuicao das pollticas publicas de emprego, par meia de 
urn Sistema Publico de Emprego, esta em tres areas. Primeiramente, 
existem po l iti ca s de apoio ao desempregado, de carat e r 
compensatorto, que auxiliam na sobrevivencia desses cidadaos, como 
e a caso do seguro-desemprega. Tarnbern estao presentes polfticas 
que buscam reduzir a assimetria de inforrnacoes no mercado de 
trabalho, como a qualificacao profissional e a intermediacao de mao
de-obra. Urn outro conjunto de polfticas, de carater mais at iva, sao 
as politicas de credito direcionadas a divers as setores produtivos 
capazes de gerar trabalho, emprego e renda. 

Esse conjunto de politicas atua sabre a mercado de trabalha, tanto 
do ponto de vista da oferta, como da demanda. Par isso, eimportante 
lembrar que existem autros fatores que alteram a dinarnica do mercado 
de trabalho, entre as quais tern importancia fundamental a crescimento 

econornico, que depende de uma serie de outras medidas. Neste 
trabalho, limitaremas a analise as politicas publicas de emprego. Porern, 
esempre necessaria ter em mente a contexto econornico em que estas 
politicas estao sendo aplicadas. 
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o grande desafio diante do desemprego e 
nossas respostas 

A preocupacao central de todos hoje e 0 desemprego. Todas as 
pesquisas de opiniao publica colocam 0 desemprego como 0 centro de 
todas as atencoes, 0 grande desafio, portanto, hoje, e como veneer 0 
desemprego, que pode resultar das mais variadas causas. 

o desemprego pode decorrer do proprio funcionamento do 
mercado de trabalho, ou seja, pode ser causado por novos paradigmas 
gerenciais, pe10 emprego de novas tecnologias - caso sejam poupadoras 
de mao-de-obra, pela incornpatibilidade entre 0 perfil demandado e 
ofertado da rnao-de-obra, e pela assimetria de informacao no mercado 
de trabalho - que dificulta a interposicao de desempregados e vagas. 

Por outro lado, 0 desemprego pode decorrer tarnbern da politica 
rnacroeconomica implementada no pais, necessaria para dirimir as in
certezas em relacao ao novo governo federal e para assegurar a estabi
lidade economica. mas que resulta num cenario de baixa atividade eco
nomica e, conseqiientemente, limita as possibilidades de geracao de 
emprego e oportunidades de obtencao de renda para a Populacao Eco
nomicamente Ativa (PEA) em situacao de desemprego. 

Essa conjuncao de fatores contribuiu para que a taxa de desemprego, 
se-gundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios (PNAD), 
passasse de 6,1%, em 1995, a 9,1%, em 2002. Outras pesquisas de emprego 
e desemprego, com metodologias diferentes daquela utilizada pelo 
Instituto Brasileiro de Ceografia e Estatistica OBCE) para a PNAD, 
encontram taxas de desemprego ainda mais elevadas. 

Estamos assistindo a desindustrializacao do emprego. Na America 
Latina em 1970 tinhamos 20,8% dos empregos na industria, e no ana de 
20000 numero de empregos passou a responder somente a 11,8%2. Nao 
ha urn setor dinarnico no setor de services para absorver a totalidade da 
rnao-de-obra expulsa da industria. A pujante agroindustria de exportacao 
que e de intensiva tecnologia e capital agravam 0 excdo rural. Estamos 
assistindo, portanto, a urn processo de exclusao em que aumenta 0 trabalho 
informal para a mera sobrevivencia'. Ainda nas grandes decis6es 
econornicas prevalece a politica da estabilidade econornica, inflacao e 
moeda, e nao entram as decis6es que dizem respeito ao emprego. Para 

2 Tradeand DevelopmentReport.2003. UNCTAD -In Capital Accumulation. Growth and SlructuraJChange. www.uocatd.oro 

3 RICUPERO. Rubens. Desindustrializa9Bo precocee desempregode massa.Folha de S. Paulo. 5/1012003.Cademo B. 2A 
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citar urn exernplo, 0 Ministerio do Trabalho e Emprego e os trabalhadores 
nao tern assento nas decis6es do Conselho Monetario Nacional'. 

Como veneer esse desafio do desemprego crescente e cia exclusao 
social? Hi uma serie de rernedios que deverao ser testados e aplicados. A 
Coligacao Lula Presidente 20025 apontou alguns caminhos importantes, 
como a construcao de urn novo modelo econornico que tenha como eixo 
estruturante 0 Desenvolvimento Sustentavel e Solidario, com a inclusao 
dos que vivern em extrema precariedade, por meio de programas sociais, 
criacao de novos empregos, ampliacao do direito do trabalho e cia protecao 
social, universalizacao de services, atendimento aos setores mais vulneraveis. 

o documento "Mais e melhores empregos - 2002", da Coligacao Lula 
Presidente estabeleceu urn Plano Nacional de Emprego e Trabalho (2003
2006), com a meta de 10 milhoes de ernpregos, com as seguintes prernissas. 
5% de crescimento do PIB anual, gerando 5,33 milhoes de ernpregos, a 
reducao cia jornada e horas extras podendo gerar 3,20 rnilhoes de novos 
empregos, e uma politica de gastos publicos gerando 1,47 milhoes de 
emprego. Todo esse plano esta calcado em 11 pontes. A) Ampliacao da 
Reforma Agraria, B) Polftica Agricola e de Fortalecimento cia Agricultura 
Familiar; C) Estimulo ao Empreendedorismo Rural; D) Investimentos em 
lnfra-estrutura, E) Habitacao Popular; F) Sistema Publico de Emprego e 
Trabalho. C) Politicas de Redistribuicao da Renda; H) Insercao Social; I) 
Programa de Estagios e 10 Emprego parajovens.j) Forrnalizacao de Empresas 
e Empregos e K) Estfrnulo aIndustria do Turismo. 

Quando 0 documento detalha 0 item "F" - Sistema Publico de 
Emprego e Trabalho -, reforca a reformulacao dos criterios de conces
sao do seguro-desemprego, aumentando a cobertura e melhorando a 
eficacia. Qualtficacao e requalificacao integrada com as politicas de 
educacao basica e 0 Sistema "S" integrado e incorporado a urn progra
ma nacional de qualificacao profissional, Uma rede nacional de agenci
as publicas para atender ao trabalhador. 

o atual governo, no Plano Plurianual (PPA) 2004-2007, coloca como 
centro a estrategia de desenvolvimento com inclusao social e 
desconcentracao da renda com crescimento do produto e do emprego. 
Crescimento ambientalmente sustentavel, redutor das disparidades 
regionais, dinamizado pelo mercado de massa, por investimentos e pel a 

4 BARELLI. Waller. Otuturo do emprego. Miguel deAlmeida. Sergio Mendooca e Pedro Paulo M.Branco (colab.). Sao Paulo' 

Lazuli.2002. P 26 

5 Coliqacao LULA PRESIDENTE. Ma,s e Me/hores Empregos. Sao Paulo. 2002. 29 p. 
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elevacao da produtividade. Reducao da vulnerabilidade externa par meio 
da expansao de atividades competitivas que viabilizern esse cresci menta 
sustentado. Toda essa estrategia de desenvolvimento sera sustentada par 
mega objetivos que sao: mclusao social e reducao das desigualdades 
sociais.crescirnento com geracao de trabalho, emprego e renda, 
ambientalmente sustentavel e redutor de desigualdades, prornocao e 
expansao da cidadania e fortalecimento da dernocracia". 

............../ t_"-------.\ , -, -, . 

~............. . :.t 

•.....................................• 

No ambito do Ministerio do Trabalho e Emprego, para veneer a desafio 
do desemprego, temos a missao de fortalecer urn Sistema Publico de 
Emprego, na otica do desenvolvimento sustentavel com geracao de mais e 
melhores empregos, trabalho e renda com a fortalecimento do trabalho 
decente, polfticas ativas de emprego e economia solidaria e urn sistema 
democratico de relacoes de trabalho. 

Par tim, para que construamos urn Sistema Publico de Emprego, Trabalho 
e Renda precisamos ampliar as oportunidades de emprego e geracao de 
renda par meio de politicas integradas sob a otica do desenvolvimento 
nacional, regional, local, com amplo processo participativo, com enfase 
em politicas ativas para a verdadeira inclusao social. 

o desafio esta posta para veneer essa batalha dificil do desemprego. E 
preciso ter a trabalho como direito, atendendo ao interesse da maioria 
cidada e fortalecendo a dernocracia". Precisamos integrar todas as politicas 

6 Ministerio do Planejamento e Orcamento, PPA 2004-2007. Brasilia, 2003. 

7 DE ASSIS, Jose Cartes. Trabalho comoDireito. Fundamentos para uma politica de prornocao do pieno emprego no Brasil. 
Rio de Janeiro: Contraponto, 2002, p.s. 
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publicas de emprego, para termos urn sistema integrado, quer com 0 seguro
desemprego, politicas de credito, fomento ao empreendedorismo 
individual e coletivo, intermediacao e qualificacao profissional que tenham 
como "pontaria certeira" na acao do governo e de toda sociedade a 
manutencao de novos postos de emprego e a geracao de trabalho e renda. 

Antecedentes e fundamentos do Sistema Publico 
de Emprego 

Como diz a pro fa. Maria Cristina Cacciamali. "0 Sistema Publico de 
Emprego partiu da politica de bern-estar'". A construcao desse sistema sur
gill da propria constituicao da Organizacao Internacional do Trabalho 
(OIn. Temos inicialmente as Convencoes 1 e 2 que tratam do seguro-de
semprego, obras publicas e intermediacao. C..) Estamos atrasados na cons
trucao do Sistema Publico de Emprego, pois 0 SINE s6 surgiu em 1976, 0 

seguro-desemprego s6 come<;ou a operar a partir de 1986 e os Programas de 
Ceracao de Credito s6 se iniciaram em 1991. 

Alguns principios devem nortear 0 Sistema Publico de Emprego, 
segundo a Convencao 88: a) 0 Sistema Publico de Emprego deve garantir 
urn service gratuito que contribua para a melhor organizacao do mercado 
de trabalho, b) gestae tripartite, inclusive por meio da criacao de 
comiss6es nacionais, regionais e locais, de carater consultivo, assegurando 
a participacao paritaria de representantes do governo, trabalhadores e 
ernpregadores, c) articulacao das politicas de emprego e renda como 
formacao profissional, seguro-desemprego, intermediacao de mao-de
obra, programas de geracao de emprego e renda e outras iniciativas 
destinadas a auxiliar os trabalhadores, d) descentralizacao das acoes, sob 
a coordenacao de urn orgao central, facilitando 0 acesso ao sistema e 
contemplando especificidades regionais e locals, e) Articulacao das 
iniciativas governamentais e nao-governamentais no campo das politicas 
publicas de emprego e renda com a consolidacao das politicas nacionais. 

A ideia basica ao ser proposto 0 sistema publico de emprego, Oll 0 

service de emprego pela Convencao 88 da orr, foi "iJrticular 11 assistincia 
Ji1111 nceira temporiiria (segu ro-desemprego) , a coloca~iio (ill termedill~iio) e 11 

Jorml1~iio ecapacitacao proJissional do trillwllJador "desempregado "9 

8 CACCIAMALI. Maria Cristina Debate sobre Sistema Publico de Emprego com 0 Cornite Intersetorial do Ministerio do 
Trabalno e Emprego. Brasilia, Ministerio do Trabalho e Emprego. 30 de maio de 2003. 

9 Seeretaria do Emprego e Hetacces do Trabalho do PR/MTE/DES. lntsrmeoiacao de mao-de-cora. Termo 
de Referene;a para 0 Sistema Naeional de Emprego. 2002. p. 17. 
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A Recomendacao 117, da 0 IT, de 1962, estabelecia que JJ cada pals 
dwera dispor de um sistema de meios de Jorma~ao cujos numeros, distribuj~ao 

geograJica eprogramas se adaptem asnecessidades economicas e as possibilida
des de emprego (grifo nos so) do pals, considerando em sua totalidade ou de 
cada reqiiu: ou localidade, segundo 0 que mais conoenha, a Jim de satisJazer as 
necessidades dos seus residentes eainda, dever-se-ia definir com clareza as respect i
vas competincias das autoridades publicas em materia de Jorma~ao". 

A Convencao 122 da OIT, relativa apolitica de emprego, diz que cada 
pais-membro devera aplicar como objetivo essencial JJ uma po/[tica ativa 
com vistaa promover 0 pleno empreqo, produtipo elivremente escolhido" (art. 10). 

A Convencao 142 e a Recomendacao 150, do ana de 1975, da OIT, 
que tratarn da formacao profissional reforcam a necessidade dessa integracao 
com as politicas publicas de emprego quando estabelecem tambern diversos 
princfpios como: a) politicas de orientacao e formacao profissional que 
facilitem a mobilidade e ampliem as possibilidades do trabalhador manter
se num posta de trabalho decente, b) formacao de trabalhadores pelas 
empresas seguindo orientacoes de urn sistema oficial de formacao. c) 
articulacao das politicas de orientacao e formacao profissional com as 
polfticas de desenvolvimento social e economico, d) orientacao e formacao 
profissional para os grupos mais vulneraveis, e) orientacao e formacao 
profissional com relacao estreita com 0 emprego, ou seja a formacao deve 
ter como JJpontaria"0 em pre go; f) acoes de formacao profissional regidas 
por normas gerais fixadas ou aprovadas por urn organismo cornpetente, 
g) expansao e harrnonizacao progressiva dos sistemas de formacao 
profissional em todos os setores da economia. 

Na construcao das polfticas publicas de emprego, deverao ser 
atendidos os grupos mais vulneraveis como expressa a Convencao 159 
da OIT sobre Reabilitacao Profisstonal e Emprego de Pessoas Deficientes. 

o Centro de Estudos de Formacao Profissional para as Americas 
(C1NTEFOR), organismo da OIT, ja em 1974 criticava a formacao 
profissional sem vinculacao com a formacao de recursos humanos e 
nao integrada as demais politicas de emprego, criando frustracoes e 
inconvenlencias para 0 progresso II. 

A legislacao nacional inicia a incorporacao das recornendacoes e con
vencoes da OIT, sobre materia do Sistema Publico de Emprego e For

10 OIT Orqanizacion Internacional de Trabajo. Convenios y Recomendaciones -1919-1966. o. 1.098. 

11CINTERFOR (Centro Interamericano de Investigaci6n y Documentaci6n sobre Formaci6n Protesional). Costa Rica, 1974. 
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macae Profissional quando eaprovado 0 Programa Intensivo de Pre para
<;:ao de Mao-de-Obra (PIPMO) pelo Decreto 53.324, de 18/12/1963. A 
Lei 4.923 de 23/12/1965, cria 0 Fundo de Assistencia ao Desempregado, 
criando tarnbern a Comissao de Estudo do Seguro-Desemprego. 

o Decreto 70.882, de 27/07/72, transforma 0 PIPMO em Programa 
lntensivo de Preparacao de Mao-de-Obra, vinculado ao MEC. 0 
Decreto 74.296, de 16/07/1974 cria 0 Conselho Consultive de Mao
de-Obra vinculado ao Ministerio do Trabalho, com a participacao 
obrigatoria do Sistema "S" e 0 Decreto 75.081, de 12/12/74, vincula 
o PIPMO ao Ministerio do Trabalho. 0 Decreto 76.403, de 08/to/ 
1975, cria 0 Sistema Nacional de Emprego (SINE), estabelecendo 
convenios com todos os estados. 0 Decreto 77.362, de 1%4/1976, 
instituiu 0 Sistema Nacional de Formacao de Mao-de-Obra, que 
conforme 0 art. 2° do decreto era "destinado a propOrCiOI1I!r oportlmidadcs 
de forma~ao, qtlalifica~ao, aperfei~oamento etreinamento profissional ao trllhalhlldor, 
em todos os nioeis, com oistas a stla mais efetilll! participl!~aO no tnocesso de 
descllvolPimento nllcional. II 

A Constituicao Federal (CF) de 1988 nos da pistas para a consolidacao 
desse sistema quando no art. 1° afirrna que os fundamentos do Estado 
dernocratico de Direito sao os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa. A mesma Constituicao, nos arts. 6° e 7° estabelece como urn 
dos direitos sociais 0 trabalho para todos os cidadaos. Estabelece tambem 
a gestae participativa no art. lOde trabalhadores e empregadores "1I0S 

colegilldos dos orgaos puhlicos em que SfllS interesses profissiOlwis Oll previdwcitirios 
sejmn objeto de disctlssao edeliherll~ao". 

A CF deu cornpetencia privativa a Uniao de legislar e organizar 0 

Sistema Nacional de Emprego e condicoes para 0 exercicio de profissoes, 
por meio do art. 22, inciso XVI. 0 Capitulo da Ordern Economica e 
Financeira, no art. 170, inciso VIlI, reza que a ordem econornica fundada 
na valorizacao do trabalho humano e na livre iniciativa, sob os ditames 
da justica social, deve buscar a plena etnptego. 

Os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), geridos 
pelo Conselho Deliberativo ao Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(CODEFAT), que financiam 0 Sistema Publico de Emprego, Trabalho 
e Renda, tem respaldo no art. 239 da Constituicao Federal, que destina 
esses recursos para programas de desenvolvimento econornico e 
programas de seguro-desemprego e abono salaria!' 
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Objetivo, estrategia, principios e diretrizes 
para a integracao e articulacao de programas e 
politicas que compoem 0 Sistema Publico de 
Emprego, Trabalho e Renda 

a objetivo central de urn Sistema Publico de Emprego, Trabalho e 
Renda deve ser a inclusao social com emprego, trabalho e renda. Diante 
de recursos extremamente escassos. precisamos mais do que nunca 
acertar na "pontaria" do emprego, trabalho e renda, nas diversas acoes 
e programas do governo combinados com recursos da sociedade. 

Tal "pontaria" precisa estar estruturada a partir de uma estrategia de 
desenvolvimento nacional, regional e local, com a efetiva participacao 
dos atores sociais. Aqui precisamos consolidar Conselhos de 
Desenvolvimento Ecoriomico Social, com parttcipacao de 
trabalhadores, empresarios. atores da sociedade civil e gestores publicos 
das tres esferas de governo (federal, estadual e municipal). a desafio 
que temos tarnbern e integrar os varios conselhos que atuam no campo 
do desenvolvimento urbano e rural, do emprego e tambern agora os 
recern-formados Conselhos de Seguranca Alimentar do Fome Zero, 
lancados em janeiro de 2003 pelo presidente Luis Inacio Lula da Silva. 
Esses conselhos precisam pensar e pesquisar cientificamente qual e a 
realidade econornica, e do mercado de trabalho, de cada uma das 
regioes e localidades do Brasil, para acertar numa acao concreta de 
safdas viaveis para a questao do emprego, trabalho e renda. Esse papel 
de articulacao e de busca de solucoes requer integracao de acoes e 
estorcos politicos intensivos, sem duvida uma verdadeira "pedreira", 
onde devem ser burilados e afinados interesses muitas vezes dispares. 
Sem falar nas vaidades politicas de cada uma das organizacoes, e das 
respectivas esferas de governo. a que deve prevalecer, enfirn, e 0 

interesse publico e 0 bern-estar da coletividade. Cabe ao Ministerio 
do Trabalho e Emprego e ao CODEFAT dar mais suporte para 0 

empoderamento, informacoe s, conhecimento e inteiigencia as 
Cornissoes Estaduais e Municipais de Emprego para que nao fiquern 
sujeitas a "lobbies" clientelistas e corporativos e ao autoritarismo dos 
poderes constituidos locais, enfirn, dar suporte para uma acao em funcao 
do interesse publico, As cornissoes precisam ser mais "projissiOfwlizadas 
para que 11(10 /)(ljll despios" 12. 

, 2 CACCIAMALI, Maria Cristina. Debate sobre Sistema Publico de Emprego com 0 Comite Intersetorial do Ministerio do 

Trabalho e Emprego Brasilia, Minlsterio do Trabalho e Emprego, 30 de maio de 2003. 
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A partir do objet iva geral e da estrategia de desenvolver as acocs e 
programas a partir da centralidade e do eixo estruturante do 
desenvolvimento sustentavel, enecessaria perseguir alguns principios/ 
diretrizes gerais para a consolidacao de um Sistema Publico de 
Emprego, Trabalho e Renda: 

1. Prioridade as politicas ativas de emprego, inclusive redesenhando 
politicas tradicionalmente passivas, como seguro-desernprego 
focado para a busca de emprego, dotando-as de elementos que 
contribuam para a obtencao de emprego, trabalho e renda, 

2. Modelo de gestae que aumente a participacao social e reforce a 
papel institucional que cabe as Cornissoes de Emprego, 

3. Integracao das politicas de emprego financiadas pelo FAT 
(interrnediacao de rnao-de-obra, seguro-desemprego, qualificacao 
profissional, programas de credito para geracao de ernprego e renda). 
combinadas tambern com outras politicas sociais como de educacao, 
saude, combate a fame e programas assistenciais (bolsa-farnilia). 

4. Programas de credito voltados para as setores econornicos que 
mantenham e gerem novas pastas de trabalho e que, nos novas 
investimentos, deem prioridade de contratacao aos grupos mais 
vulneraveis (jovens, afrodescendentes, mulheres, pessoas com mais 
de 40 anos, desempregados de longa duracao), 

5. Programa de microcredito que incentive a ernpreendedorismo 
individual au solidario. com a assistencia, fomento e incubacao 
dos mesrnos. 

6. Combinar a qualificacao profissional com rnais qualidade com a 
foco para emprego, trabalho e renda, atendendo a 100% dos que 
procuram emprego, as grupos mais vulneraveis, as que desejam 
saidas concretas para trabalho e renda, alern de cornbinar a elevacao 
de escolaridade. 

7. Terrnos urn Sistema Nacional de Formacao Profissional integrado e 
articulado com a Sistema Publico de Emprego, integrando "Sistema 
S" (SENAI, SENAC, SENAR, SESCOOp, SENAT), escolas tecnicas 
federais, estaduais e municipals nessa cruzada nacional de formacao 
para urn offcia, profissao, emprego, forma empreendedora de trabalho 
e renda, alern de um Sistema Nacional de Certificacao Profissional. 

8. Focalizacao das politicas publicas de ernprego, trabalho e renda 
para as que tenham maior dificuldade de insercao (jovens, 

283 



Dialogo Social, Harrnontzacao e 

Diversidade no Mundo do Trabalho 

C 
-

Programas de 
Geracao de Emprego >' 

lnclusao SoCi~ 
com Emprego, I 

Trabalho e Renda i 
Desenvolvimento 'j'.... 

sustentavet 

afrodescendentes, mulheres, portadores de deficiencia, desernprega
dos de longa duracao). 

9. Aperfeicoarnento dos mecanismos de controle das- acoes, 
monitoramento e avaliacao para verificar se os objetivos foram 
alcancados e conferir os acertos de "pontaria" na geracao de 
emprego, trabalho e renda, 

10. Arnpliar a capilaridade da acao das Politicas Publicas de Emprego 
com prioridade a estados e municipios (grandes rnunicipios e 
consorcios intermunicipais que tenham capacidade de planejamento 
e execucao de acoes de Politicas Publicas de Emprego), 

11. Melhorar a qualidade e arnpliar a abrangencia das bases de 
mforrnacoes e indicadores do mercado de trabalho e das novas 
profissoes e ocupacoes. 

LC-" 
'I Seguro-Desemprego , 
L e Abono Salarial ' 

Plano Nacional 
de Ouatificacao 

( Interm~iac;:ao d~ 
, Mao-de-Obra 

I /Proqrarna Primeiro I I 

L~re~~ V 
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Operadores do Sistema e Cestao Participativa do 
CODEFAT, Comissoes Estaduais e Municipais 

Sao divers as as operadores do Sistema, possibilitando uma grande 
capilaridade, 0 seguro-desemprego e operado peJa Caixa Econ6mica 
Federal, pastas da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) e pastas do 
SINE, sendo a maior porta de entrada do Sistema. 0 programa 
lntermediacao de Mao-de-obra e a prograrna Primeiro Emprego sao 
operados pelo SINE nos 26 estados e no Distrito Federal, par meio de 
convenios com as Secretarias Estaduais do Trabalho, que par sua vez 
tarnbern conveniam com prefeituras municipals (1.097 pastas) e centrais 
sindicais (21 pastas). Os programas de credito do FAT sao agenciados 
pelos bancos publicos oficiais, par meio de sua rede de agencias bancarias. 
o Plano Nacional de Qualificacao Profissional eoperado pelas Secretarias 
Estaduais de Trabalho, gran des munidpios e cons6rcios intermunicipais 
(Planteqs) e par entidades nacionais (Proesqs). 

A principal porta de entrada do sistema que busca, de fato, a insercao 
no mercado de trabalho hoje e a intermediacao de mao-de-obra par 
possuir uma grande rede capilar, com estados e munidpios conveniados. 
A Resolucao 333 do CODEFAT, referente ao Plano Nacional de 
Qualificacao, determina que a primeiro publico a ser atendido no processo 
de qualificacao ea que busca a intermediacao nos pastas do SINE. 

o nosso desafio e que tenhamos municipios, estados e pastas da 
DRT atuando de forma sinergetica e integrada na ponta, para podermos 
arnpliar sobremaneira a capilaridade. 

Precisamos reforcar a empoderamento dos atores sociais. 0 
CODEFAT, par meio da Lei 7.998/1990, tem poder deliberativo 
tripartite, com a rodfzio bianual de sua presidencia, e atribuicoes de 
normatizar a Sistema Publico de Emprego no que diz respeito a 
interrnediacao, qualificacao profissional, diversos programas de credito 
do FAT, seguro-desemprego e abono salaria!' Hoje a CODEFAT tem 
mais poder deliberativo do que, par exemplo, a Comissao Nacional de 
Previdencia Social". 

As Comissoes Estaduais e Municipais precisam ser sem duvida 
revitalizadas, para que nao se submetam aos caprichos e clientelismo 
do poder loca!. Precisamos profissionalizar mais as comissoes e dar a 

13TODESCHINI, Remigio.Gestaeda PrevidenciaPublicae Fundosde Pensao:A partcioacaodacomunidaoe. Sao Paulo: 
LTR, 2000, p. 96. 
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elas mais conhecimento e poder para a sua atuacao. Por meio da Porta
ria 179/2003, do ministro Jaques Wagner, retornaram as DRTs a partici
par das Cornissoes Estaduais. A Lei 10.748/2003 do programa Primeiro 
Emprego reforca 0 papel participativo das Cornissoes Estaduais e Mu
nicipais no seu art. 3. Na propria Resolucao 333, nos planos especiais 
de qualificacao, no seu art. 3, 0 CODEFAT quer fortalecer 0 

empoderamento das Cornissoes de Emprego. Tudo isso, por meio de 
urn processo continuo de formacao, que atende tam bern 0 conjunto de 
cornissoes e conselhos de todas as politicas publicas, Na sociedade de 
conhecimento, segundo a OIT, "es creciwtemente necesaria la acumulaci6n de 
conocimiento einjormaci6n".'4 

Para a reafirmacao da gestae participativa e necessario que nos esta
dos e munidpios 0 Poder Legislativo estadual e municipal institucionalize 
o seu papel, como vern ocorrendo ja em divers os estados, como por 
exernplo, em Minas Gerais. 

Se a estrategia govemamental no plano plurianual e focar no desenvol
vimento, precisamos ter as comissoes preparadas para esse papel central, a 
fim de atuarem propositivamente nos diversos territ6rios com poder de 
interferir na realidade economica e social acertando na "pontaria" de acoes 
finalfsticas que busquem obsessivamente ernprego, trabalho e renda. 

........................- - ··FCO_DE_F_A_T===71_.0
 

comiss6e~~ 
Municipai~ 

--------cot~ -----;71 
foRTs e Posto~ . Oualificacao e 1J 
i (450) ...Sequro- I SINE/IMO I 
i Desemprego / ! (1.097 Postos) V 

14 OIT - CINTERFOR. Trabajo Decente y Formaci6n Prolesionai. Boletin 151. Montevideo: OIT/CINTERFOR, 2001, p.19. 
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Programas de Credito do FAT, Microcredito e Assistencia 
ao Empreendedorismo Individual e Coletivo 

Parcela importante dos recursos do FAT edestinada ao financiamento 
de programas de desenvolvimento e de geracao de emprego e renda, 
atualmente operacionalizados par interrnedio de instituicoes oficiais 
de credito. Banco Nacional de Desenvolvimento Econornico e Social 
(BNDES), Banco do Brasil, Caixa Econornica Federal, Banco da 
Amazonia (BASA) e Banco Nacional do Nordeste (BNB). 

Os recursos alocados par deliberacao do CODEFAT sao aplicados 
para mel haria da qualidade de vida do trabalhador, mediante concessao 
de credito em condicoes especiais, destinado ao financiarnento de 
atividades produtivas, nos setores formal e informal da economia, nas 
areas urbana e rural. 

Determinados programas sao destinados a atender necessidades de 
investimento em setores e regi6es especificas, visando ao 
desenvolvimento assistido e sustentado, sob a enfoque da geracao de 
novas oportunidades de trabalho e renda. 

Houve algumas inovacoes na atual gestae. 0 CODEFAT, par meio 
da resolucao do novo Programa PROGER Turismo, em abril de 2003, e 
resolucoes subseqiientes, estabeleceu que as novas investimentos 
quando da contratacao de pessoal devera priorizar as intermediados 
pelo SINE, principalmente dando atencao aos jovens de 16 a 24 anos e 
as pessoas desempregadas com mais de 40 anos. 

Tambern buscamos a aperfeicoamento de dados e informacoes dessas 
mesmas linhas de credito para sabermos se as financiarnentos tern 
"pontaria" na manutencao e geracao de pastas de trabalho e ocupacoes 
que gerem trabalho e renda. Portanto, enecessaria termos indicadores 
cada vez mais precisos para ver se atingimos nossos objetivos, Diante 
de urn processo em que a industria tern diminuido drasticamente as 
pastas de trabalho, precisamos dar credito subsidiado aqueles setores 
que demandam mais mao-de-obra. Epreciso ficarmos atentos a todos 
as indicadores. Par exernplo, na industria de transformacao as empregos 
com carteira assinada estao basicamente na industria de alimentos e 
bebidas, vestuario, couro, produtos de metal e texteis 15. A FIESpI6 

15 RAIS. Ministerio do Trabatho e Emprego, 2001. 

16 FIESP. Onde 0 empregoaeabou. Revis!a Epoea, 6.10.03, p. 48 a 51. 
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apresentou uma pesquisa sabre as setores econornicos paulistas que 
mais demitiram e admitiram trabalhadores, no periodo de junho de 
1994 a setembro de 2003. Os setores campeoes de dernissao foram em 
primeiro lugar materiais e equipamentos Ierroviarios (-60,22%); em 
segundo, fiacao e tecelagem (-57,73%); e em terceiro, esquadrias e 
construcoes metalicas (-56,56%). Os setores que mais admitiram foram 
perfumaria (+ 12,31%), racoes (+8,22%) e farmaceutico (+ 5,17%). 

No microcredito e fundamental dar apoio assistido na gestae do auto
emprego (autonomos), dos micro e pequenos negocios individuais au 
cooperativos. A assistencia com formacao gestora e fundamental para tennos 
"pontaria" na geracao de emprego, trabalho e renda. Hauma infinidade de 
oficios e profissoes de auto-ernprego que deverao ser financiados, alern de 
dannos cursas de qualificacao para a ensino e aperfeicoamento. 

Recente estudo sabre a ciclo de vida das firmas e seu impacto sabre 
a emprego, no perfodo 1995/2000 concluiu que e importante formular 
politicas publicas que aumentem a sobrevivencia das pequenas empresas 
e/ou cooperativas, pais "a cria~ao de inceniioos que minimizam os riscos do 
sistema financeiro e 0 induzam a disponibi!izar mais credito para essas firmas 
tera forte impacto noempreqo". 17 

Interessante observar nesse estudo citado que somente as 
microempresas, apos 5 anos de existencia, apresentaram saldo positivo 
no estoque de ernpregos, entre 173,8 mil firrnas que sobreviveram. A 
variacao lfquida positiva para as micro entre 0-4 funcionarios foi de 68 
mil. Para as micro entre 5-19 empregados, foi negativa, de 56 mil. Nas 
pequenas, entre 20-99 Iuncionarios, a variacao foi negativa, de 62 mil. 
As empresas medias, entre 100 e 499 funcionarios, tiveram saldo negativo 
de 91 mil empregos e as grandes, com mais de 500 empregados, tambern 
tiveram saldo negativo de 62 mil ernpregos." 

Os programas de credito, portanto, precisam estar mais integrados a 
programas de assistencia, au seja, formacao para a gestae empreendedora, 
quer individual au coletiva. 0 PNQ ja estabelece que e preciso dar 
formacao a grupos empreendedores para geracao de trabalho e renda e 
economia solidaria. 0 desafio e integrarmos nossas acoes com a Secretaria 
Nacional de Economia Solidaria, a Sebrae, e a proprio Sistema "S", 

17 NAJBERG, Sheila e PUGA, Femando Pimentel 0 cicto de vida das tirmes e seu impaclo no emprego: 0 caso brasileiro 
1995/2000. In Revistado BNDES, Hio de Janeiro, v.9. n.18. p. 149-162. dez. 2002. 

18 Idem. ibidem p. 159. 
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para termos resultados concretos nessa acao, atendendo principalmente 
as grupos mais vulneraveis e dispastas a essa acao, com pesquisas de 
mercado e das vocacoes economicas de cada localidade. Essa assistencia 
devera cantar com recursos de urn fundo a ser criado no proprio ministerio 
au programa que de mais folego a essa iniciativa de assistencia crediticia 
com parceria de entidades congeneres. 

o desafio nao es6 esse. Precisamos estimular para que na estrategia 
de fortalecer a desenvolvimento sustentavel nacional, regional e local 
haja urn processo integrado dos empreendedores individuais e coletivos, 
como a experiencia italiana, dos Distritos Industriais au "clusters", do 
norte da Italia, onde as pequenas empresas atuam de forma integrada, 
estabelecendo "novas relac;;oes entre ajabrica eoterritorio, entre asjorc;;as de tmhalho ea 
sociedade, entre os seroico: eos llsllarios, entre a prodllC;;iio e0 COI1S11mo" 19. Fortalecer, sem 
duvida, a integracao dos arranjos produtivos locais. 

o dado comparativo de operacoes do PROGER Urbano, voltado 
para micro e pequenos ernpreendedores, teve uma variacao quatro 
vezes maior, no atual governo do que no mesmo periodo do ana 
passado, a que mostra a preocupacao do atual governo em aprofundar 
a microcredito. Abaixo temos urn quadro do numero de operacoes e 
dos desembolsos dos principais programas de credito e quanta a 
CODEFAT disponibilizou para cada urn dos Programas em 2003. 

19 COCCO, Giuseppe; URANI, Andre; PATEZ GALVAO, Alexander (org.) Empresetios e empregos nos novos temtorios 
produtivos - 0 caso da terce;ra Italia. Traducao: Frederia Monie, Eliana Aguiar e Sieni Maria Campos. Rio de Janeiro: 
DP&A, 1sss, p. 20. 
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Programas de Gera~ao de Emprego e Renda - 2003 
(jan-set): Montante Repassado aos Bancos e 

Numero e Valor de Operacoes. 

Programas 

PROGER Urbano
 

PROGER Turismo
 

PROGER Exporta.;;iio
 

PROGER - Bens de
 
Consumo Duraveis
 

Empreendedor Popular
 

PROGER Rural
 

Estiagem
 

PRONAF
 

PROEM PREGO •
 

PROTRABALHO •
 

PCPP"
 

FAT - HABITA<;AO"
 

FAT - Material de
 
Consfrucac
 

FAT - EXPORTAR
 

FAT - FOMENTAR
 

FAT - REVITALlZA<;AO
 

FINEP'
 

TOTAL
 

Fonte: CGEM/DES/MTE. 

Montante 
Repusado 

2003 (Jan-out) 

458.022,56 

115.000,00 

200.000,00 

200.000,00 

150.000,05 

0,00 

3.672.000,00 

1.000.000,00 

200.000,00 

100.000,00 

28.153,33 

6.123.175,94 

Quantidade 
de~$ 

VaJotdas--... 
200J. (Jan-Qut). _.(J.~ 

287.165 1.340.165.269 

317 241.544 

72.646 228.925.697 

12.786 163.357.928 

252.907 778.920.323 

24 1.123.653.000 

16 2.946.000 

47.097 56.219.000 

1.945 110.388.000 

19 186.140.000 

674.922 3.990.956.761 
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Programa do seguro-desemprego e abono salarial 

o seguro-desernprego consiste na assistencia financeira (politica 
passiva) ternporaria ao trabalhador com registro do rompimento do 
vinculo na carteira de trabalho (mercado de trabalho formal), sem justa 
causa, por um periodo que varia de 3 a 5 meses, de acordo com 0 

numero de meses trabalhados nos ultimos 3 anos. 0 desempregado 
que trabalhou de 6 a 11 meses recebe tres parceJas. Se 0 desempregado 
trabalhou de 12 a 23 meses, recebe 4 parcelas. Se 0 desempregado 
trabalhou 24 meses ou mais, recebe 5 parcelas. 0 seguro-desernprego 
tambern atende 0 desempregado dornestico que receba 0 FCTS e tenha 
trabalhado minimamente 15 meses, com 3 parcelas. Tarnbern sao 
atendidos os pescadores no periodo do defeso, com ate 6 parcelas 
(dependendo do periodo definido para 0 defeso). 0 valor mmimo do 
seguro-desernprego e 0 salario minirno, e 0 maximo em novembro de 
2003 era de R$ 449,04. 

Sem duvida, precisamos sempre combinar que 0 segurado volte ao 
mercado de trabalho por meio da intermediacao operada pelo SINE, 
e combinar uma acao integrada com a Qualificacao Profissional para 
dar uma alternativa permanente de geracao de trabalho e renda com 
um novo offcio ou profissao autonorna. 0 desafio mais diflcil e com os 
desernpregados de longa duracao com quem precisarnos ter uma 
"pontaria" certeira para respostas concretas. Mais afrente, no terna do 
Primeiro Emprego e grupos vulneraveis, aprofundarernos essa abordagem. 

o seguro-desernprego precisa de novos desenhos. Hoje s6 atende 
aos egressos do emprego formal, necessitando criar estimulos ao 
desernpregado para procurar novas oportunidades, novas qualificacoes 
e safdas concretas para a sua situacao. 0 Banco Mundial sugere que 0 

"rcdirccionamento do sistema dtual do seguro-desemprego pdra atender as pessoas de 
baixa rendd podeni ser umd maneira de baixocusto de ajudar osmais pobres do Brasil 
e d maiori« dos trabal/Jddores propC11s0s dO desemprego".20 Sugere tambem a 
eliminacao de subsidios arotatividade da mao-de-obra e aeliminacao 
de sobreposicoes de programas de seguranca de renda e expansao de 
sua cobertura. Abaixo, apresentarnos a evolucao dos valores pagos 
do seguro-desemprego e 0 numero de beneficiados atendidos de 1995 
a 2002. 

20 Escritono do Banco Mundial no Brasil. Regiao da America Latina e Caribe e Instituto de Pesquisa Economica Aplicada 
(IPEA). Empregos no Brasil- Prioridades de Po/iticas. Brasilia: Grupo Banco Mundial, 2002, p. 9. www.obancomundial.ora. 
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Seguro-Desemprego 1995-2002: Beneficiarios e Despesas
 

Ano SenefiCi6liOe ......•••••<..'.1
 
1995 4,7 2,8 

1996 4,3 3,1 

1997 4,4 3,3 

1998 4,3 3,8 

1999 4,6 3,9 

2000 4,2 4,0 

2001 4,7 4,9 

2002 4,8 5,7 

Fonte: DES/MTE. 

o abono salarial consiste em beneficio voltado para trabalhadores 
do segmento formal da economia (estatutarios e celetistas) que tenham 
ganhado, em media, menos de 2 salarios minimos mensais no ana de 
referencia, trabalhado pelo menos 30 dias e estejam cadastrados ha 
pelo menos 5 anos no PIS, no PASEP ou Cadastro Nacional do 
Trabalhador. Na pratica, tal benetfcio para os que ganham ate 2 salaries 
minirnos constitui-se num 140 salario, com efeito-renda importante 
sobre a economia e 0 emprego. Vide a evolucao do pagarnenro desse 
beneficio aos trabalhadores de 1995 a 2002 (ver Tabela a seguir). 

Abono Salarial 1995-2002: Beneficiarios e Despesas 

Ano BenefiQarioS.) ..... (R$ .......~ 

1995 5126,39 453,9 

1996 6235,886 515,9 

1997 5121,202 511,7 

1998 4673,863 449,1 

1999 4949,628 582,5 

2000 5602,699 680 

2001 5884,956 896,5 

2002 6471,731 1216,975451 

Fonte: DES/MTE. 
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Programa de intermediacao de mao-de-obra 

A interrnediacao, com a criacao do SINE em 1975, mais 0 Programa 
Intensivo de Preparacao de Mao-de-Obra, em 1963, porern so operando 
em 1972, foram precursores do Sistema Publico de Emprego. 

o SINE e a porta de entrada por meio da qual 4,5 milhoes de 
trabalhadores/ano procuram de fato um posta de trabalho, sendo a 
mais visivel porta de entrada do Sistema Publico de Emprego. E 
operacionalizada em 27 estados com 1.077 postos e mais 21 das centrais 
sindicais totalizando 1.098 postos em 2003. 

A interrnediacao e"instrumento de polftica publica de combate ao desemprego, 
namedida em que busca recolocar ou inserir 0 trabalhador no mercado de trabalho". 21 

A interrnediacao minimiza 0 tempo de procura por emprego. 
Combate 0 desemprego friccional (pelo fato de 0 trabalhador nao 
saber quais as vagas disponibilizadas pelo ernpregador). e e um 
referencial de inforrnacoes e estudos sobre 0 mercado de trabalho para 
os agentes econornicos e 0 proprio governor 

o perfodo em que 0 trabalhador recebe 0 seguro-desemprego deve 
permitir ao individuo um maior tempo para que ele procure um novo 
emprego (lob Search). 0 seguro-desernprego integra-se assim ao Sistema 
Publico de Emprego, com a intermediacao e com a oferta tambem de 
cursos para que 0 trabalhador possa se requalificar, como esta colocado 
no Plano Nacional de Qualificacao de que falaremos mais adiante. 

A intermediacao eum dos mais fortes instrumentos de polftica publica 
ativa. Por meio dela poderao ser ofertadas linhas de credito para que 0 

me smo possa abrir seu proprio negocio ou formar uma cooperativa. Sem 
esquecer que, combinada com um processo de qualificacao pratico 
poderemos tambern dar alternativa aos desempregados, com 0 ensino 
de oficios e profissoes autonomos, e organiza-los em cooperativas/ 
associacoes e centros de hospedagem (condomfnio de autonomos) para 
dar uma alternativa de trabalho e renda, garantindo com isso tambem 
seus direitos previdenciarios, 

o papel principal do Sistema Publico de Emprego, Trabalho e 
Renda, por meio da interrnediacao devera atender aos grupos mais 
vulneraveis. A Resolucao 318/03, da gestae Brasil para Todos, estabe1ece 
lima rernuneracao de 30% a mais para os conveniados da intermediacao 

21 Secrelaria do Emprego e Rela<;aes do Trabalho PR/MTElDES. lntermediacao de Mao-de-Obra. Termo de Reterencia 
para 0 Sistema Nacional de Emprego 2002, p. 9. 
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publica, a fim de ampliar 0 esforco de colocacao de afrodescendentes, 
jovens, mulheres e desempregados de longa duracao. Essa e uma medida 
concreta que visa dar prioridade publica a esses grupos que tern maior 
dificuldade de insercao no mercado de trabalho. Precisamos continuar 
o processo de integracao do Sistema Publico de Emprego possibilitando 
tambern 0 ingresso de grandes rnunicipios nesse processo, como ja 
iniciado com 0 novo Plano Nacional de Qualificacao. Vejamos a seguir 
os principais dados de intermediacao de 1995 ate 2002. 

IMO 1995-2002: Colocados e Investimento 

Ano Beneficl6rloSt_) Despe.. (R$ rniIhieS) 

1995 149,399 51,9 

1996 154,958 43,2 

1997 210,06 50 

1998 287,58 66,5 

1999 422,498 50,4 

2000 581,708 80,4 

2001 747,026 104,6 

2002 869,277 92,4 

Fonte: CGEM/DES/MTE. 

Plano Nacional de Qualificacao Profissional 

o novo Plano Nacional de Qualiftcacao profissional e urn dos elos 
fundamentais para a eficiencia, eficacia e efetividade social do Sistema 
Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Ele visa melhorar a qualidade 
pedag6gica com cursos de media e longa duracao, atuar sobre 0 territ6rio 
na estrategia combinativa de acoes articuladas com 0 desenvolvimento 
regional e local. Visa, tambern, fortalecer 0 empoderamento dos atores 
sociais por meio da gestae participativa dos Conselhos de PolfticasPublicas, 
notadamente das Comissoes de Emprego. A qualihcacao profissional e: 
"Parte indissocidvel das Politicas Ptiblicas de emprego, trabalho erenda, voltadas a 
construqiio de um Sistema Publico de Emprego, Trabalho eRenda do pais"," 

22 MTE/SPPE/DEQ. Orientecoes para a elabora9ao dos Pianos Territorieis de Qualifica.ao - Planteqs Municipais, Micro 
e Macro Regionais 2004. Versao Preliminar. Brasilia, ou1.2003, p. 2. 
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A resolucao do CODEFAT 333/2003 estabeleceu obrigatoriamente, 
a partir de 2004, a obrigatoriedade de 100% de encaminhamento das 
pessoas qualificadas ao mercado de trabalho e para a elevacao de 
escolaridade. A qualificacao deve acertar seguramente na "pontaria", 
para que 0 qualificado tenha uma oportunidade de emprego ou trabalho 
gerador de renda, como 0 encaminhamento para negocios individuals 
ou por meio da economia solidaria. conforme estabelecido no art. 70 

da resolucao. A qualificacao deve ter urn papel determinante para que 
os desempregados, populacoes de baixa renda e baixa escolaridade, 
cornbinada com a elevacao de escolaridade tenham 0 aperteicoamento 
de sua profissao, a oportunidade de aprender em novo offcio ou 
profissao, aprender a empreender para ter de fato urn emprego e urn 
trabalho garantidor de renda. 

o Forum Nacional do Trabalho instituiu um grupo de trabalho para 
discutir a qualificacao profissional e a certificacao profissional. Tambem 
ha urn Crupo de Trabalho entre 0 MEC e 0 Ministerio do Trabalho e 
Emprego (Portaria lnterministerial 13/2003) para discussao de urn 
Sistema Nacional de Formacao Profissional e um Sistema Nacional de 
Certificacao Ocupacional e Profissional que tenham como centro de 
atuacao 0 fortalecimento de politicas publicas nessas areas, fortalecendo 
assim a melhor capacitacao de mao-de-obra voltada ao emprego, 
trabalho e renda, e integradas tarnbern a um Sistema Publico de 
Emprego, Trabalho e Renda. 

Metodologias 
e Tecnologias de 

Oualificacao 
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o Sistema "5" 

A criacao do SENAI em 1942, pelo Decreta-Lei 4.048 e do SENAC 
em 1946, pela Decreta Lei 8.621, deram inicio a urn processo de 
formacao profissional voltada para a mercado de trabalho para atender 
gratuitamente aos industriarios, "comercidiios, seus fi/hos, ouestudantes a que 
provadamente faltarem 05 recursos necessarios" (art. 3°, Decreta-Lei 8.621/46). 

o SENAI e SENAC foram criados para atender a demanda do 
processo de desenvolvimento nacional, notadamente no setor industrial 
e no de services na decada de 40 e 5023 Nasceram e se desenvolveram e 
ate hoje estabelecem urn processo de formacao profissional que tern 
mais acertado na "pontaria" do emprego. Da escola do SENAI saiu nosso 
atual presidente Luis lnacio Lula da Silva. 

o Sistema "S" (SENAI, SENAC, SENAR, SESCOOp, SENAT), que 
sao as "S" daformacao profissional sao organizacoes que recebern recursos 
ptiblicos, provindos das contribuicoes sociais (do Sistema de Seguridade 
Social) e tern uma gestae privada desses recursos a partir das respectivas 
corporacoes empresariais. 0 SENAR, com gestae da Confederacao 
Nacional da Agricultura (Empresarial). tern tam bern no seu Conselho a 
participacao de representantes do governo e dos trabalhadores. 0 
SENAI, entre seus 29 conselheiros, dos quais 27 sao representantes das 
federacoes empresariais estaduais, tern uma representacao do Ministerio 
do Trabalho e Emprego e outra do Ministerio da Educacao, sem haver 
qualquer participacao dos trabalhadores. 

Somente a partir de 1974, SENAI e SENAC participaram do 
Conselho Consultivo de Mao-de-Obra, presidido pelo Ministerio do 
Trabalho. Anteriormente (1972) essas instituicoes participavam do 
Programa Intensivo de Preparacao de Mao-de-Obra, coordenado pelo 
Departamento de Ensino Media do MEC. 

De 1976, quando foram criados a Sistema Nacional de Formacao de 
Mao-de-Obra e a Conselho Federal de Mao-de-Obra. ate 15.01.1989, 
quando foi extinto pela Medida Provis6ria 27, vigorou uma polftica de 
integracao e articulacao do Sistema "S", sob a comando do Ministerio 
do Trabalho e Emprego "para me/hor aproveitamento de recursos emeios dispon,veis, 
em ambito nacional, regional ou local, visando acompatibiliza~ao de suas atipidades com 

23 Paraconhecer 0 sistema desdeasuatundacao,gestao, financiamento, atividades educacionais, matrfculas e atendimento 
vet relatorios do propriosistema.Recomenda·sea leiturade: MANFREDI.Silvia Maria. Educa.ao Profissional no Brasil.Sao 

Paulo: Cortez Editora. 2002. Capitulo 111-0 Sistema S. p. 177a 206. 
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os objeli/Jos emelds dos pianos de desenvolvimenlo do qovetnofederal ecom asdireuize: do 
Conselho Federal de Mao-de-Obra" (art. 4°, Decreto 77.362/76). 

o Conselho Federal de Mao-de-Obra estabelecia normas e diretrizes 
sobre a politica de formacao de mao-de-obra, destinada a dar 
oportunidades de Formacao. qualificacao, aperfe ico arne n to e 
treinamento profissional ao trabalhador em todos os niveis, a fim de 
atender aos setores econornicos necessitados de rnao-de-obra qualificada 
(arts. 2° e 3°, Decreto 77.362/76). 

De 1989 ate 0 infcio de 2003, 0 Sistema "S" ficou somente com a 
obrigacao de apresentar contas ao Tribunal de Contas da Uniao e de 
apresentar 0 Orcamento ao Ministerio do Trabalho e Emprego 
anualmente. Durante esse periodo, 0 sistema preparou-se as investidas 
do fim das contribuicoes cornpulsorias. Aumentou as contrapartidas por 
parte dos coexistas e empresas, ampliando os cursos tecnicos e 
tecnologicos. Ampliou consultorias e assessorias diretamente as empresas, 
reduzindo a aprendizagem e cursos gratuitos de qualificacao basica". 

o govemo do Presidente Lula, diante da cobranca da sociedade quanta 
a transparencia das contas do Sistema "S", quanta a uma gestae tripartite 
e integracao e articulacao do mesmo, iniciou urn processo de discussao, 
sob a Presidencia do presidente do SESI (lair Meneghclli) com 
ernpresarios, governo e trabalhadores. Criou, no 2° semestre de 2003, 
com a concordancia dos empresarios, apesar de algumas resistencias. 0 

"Forum do Sistema "S", estabelecendo na minuta de lancarnento a 
seguinte pauta a) Aperfeicoar 0 ganho de produtividade do Sistema; b) 
Democratizacao do Sistema; c) Articulacao do Sistema as exigencias do 
desenvolvimento economico, com distribuicao de renda, geracao de 
empregos e sustentabilidade ambiental, d) Questoes referentes a qualidade 
de vida do trabalhador e a inclusao social. 

o Mmisterio do Trabalho e Emprego, por meio da Secretaria de 
Politicas Publicas de Emprego, que detern os varios assentos nos 
Conselhos dos "S" da Formacao Profissional estabeleceu uma serie de 
contatos visando uma integracao maior as polfticas publicas de emprego, 
notadamente as de qualificacao prolissional, a fim de estabelecer uma 
integracao de fato com 0 Sistema Publico de Emprego, Trabalho e 
Renda, recordando que 0 Sistema dispoe de contrrbuicoes sociais, 

24 Para conhecer melnor esse periodo. recomendo a leitura de CUNHA, Luiz Antonio. 0 ensino profissional na irrad,ar;iio do 

Industrialismo. Capitulo 6: 0 Ensino protissional na virada do seculo (p. 213 a 264) Brasilia: Editora UNESPlFlacso. 2000 
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provindas da seguridade social (art. 240 da Constituicao Federal), cujo 
principal arrecadador eo INSS, no valor de 4 bilhoes de reais (2002). 

Principais pontos de pauta colocados para 0 Sistema "S" no nfvel das 
direcoes nacionais. a) Ampliacao das vagas de aprendizagem para dar 
suporte ao Programa do Primeiro Emprego, b) Ampliar os cursos para a 
populacao de baixa renda e baixa escolaridade, com ampliacao da gratuidade 
dos cursos, notadamente para os jovens de 16 a 24 anos e demais grupos 
vulneraveis e os intermediados pelo SINE; c) Maior integracao do Ensino 
Medio/Tecnico/Educacao de jovens e Adultos/Educacao Profissional 
Basica com os "S" sociais (SESI, SESC); d) Democratizar a gestae do 
Sistema; e) Certificacao Profissional. discutir papel do Ministerio do 
Trabalho e Emprego como regulador e do Sistema "S" como certificador, 
construcao do Sistema Nacional de Certificacao e contribuicao a 
Classificacao Brasileira de Ocupacoes (CBO); f) Articulacao das acoes do 
Sistema "S" com as acoes e/ou politicas de qualificacao e educacao 
profissional de todo 0 governo num Sistema Nacional de Formacao 
Profissional, que deverao estar efetivamente articuladas com 0 Sistema 
Publico de Emprego. g) Reforco em programas de qualificacao profissional 
que atendam sempre ademanda concreta de geracao de emprego e renda, 
fazendo com que esses programas estejam inseridos no processo de 
desenvolvimento regional e local sustentavel atendendo aos arranjos 
produtivos locals, h) integracao e articulacao das acoes de todos os 
programas de qualificacao profissional do Sistema "S", para evitar 
superposicoes. 

o Sistema "S", que tern acertado mais na "pontaria" do emprego, 
deve estar mais afinado com 0 Sistema Publico de Emprego, Trabalho 
e Renda, voltando, como ocorreu no perfodo de 1974 a 1989, a submeter 
suas acoes, programas e metas ao Ministerio do Trabalho, que devera 
ter urn papel normatizador, articulador, integrador e orientador de acoes 
que combinem com as polfticas publicas de emprego dos planos 
plurianuais do governo. Nao cabe ao Ministerio do Trabalho e Emprego 
urn papel meramente fiscalizatorio de acoes ou de aprovacao burocratica 
do orcarnento e dos pIanos de trabalho. 

o Sistema devera democratizar a sua gestae com participacao mais 
ativa do governo, trabalhadores e ernpresarios. Alern do aperfeicoamen
to dos que estao no mercado diante das novas tecnologias, 0 Sistema 
"S" devera dar acesso prioritario aos grupos mais vulneraveis que de
mandam formacao profissional para 0 emprego, 0 auto-emprego, 0 

empreendedorismo e diversas formas de geracao de trabalho e renda. 
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Tais acoes deverao estar combinadas com a estrategia de desenvolvi
mento sustentavel nacional, regional e local com arnpla gestae 
participativa dos atores sociais. 

Para que haja de fato a articulacao e a integracao do Sistema "S", 
devera 0 Ministerio do Trabalho e Emprego atuar inicialmente no sentido 
de: a) Ter reunioes peri6dicas de intercambio com 0 Sistema, notadamente 
no campo de formacao profissional no sentido de alinhamento as polfticas 
publicas de ernprego. b) Ampliacao da oferta de vagas para os aprendizes 
e publicos vulneraveis, atendendo genero, raca, jovens e desempregados 
de longa duracao com gratuidade, c) Elaboracao de metodologia e 
normalizacao para a certificacao por cornpetencias, d) Aperfeicoarncnto 
das normas relativas a aprendizagern, e) Desenvolvimento e intercambio 
de metodologias para publicos de baixa renda e escolaridade, 
notadamente jovens, e acoes integradoras com a lnterrnediacao de Mao
de-Obra e 0 Plano Nacional de Qualificacao". 

o Programa Primeiro Emprego e novos programas de 
atencao aos grupos mais vulneraveis na insercao do 
mercado de trabalho 

o Programa Primeiro Emprego foi concebido como parte integrante 
do Sistema Publico de Emprego, Trabalho e Renda. Atende 0 publico 
jovem de 16 a 24 anos, que corresponde a 47% do total de desempregados, 
portanto, 0 grupo mais vulneravel que sofre as consequencias pela nao
insercao no mercado do trabalho. 

o Prograrna tem tres linhas principais. 1a) Prepara os jovens para 0 

primeiro emprego. 2a
) Insere os jovens no mercado de trabalho, 3a

) Busca 
a mais arnpla participacao da sociedade para a construcao de uma politica 
publica nacional de emprego, trabalho e renda para a juventude 

Na primeira linha de preparacao ao primeiro emprego, estao 
contidas quatro modalidades. qualificacao, aprendizagem, estagio e 
trabalho comunitario. 

A qualificacao profissional e operada pelo Plano Nacional de 
Qualificacao, por meio de convenios com estados e municipios, tendo 

25 Grandepartedessa pauta 0 SENAIconfirmoupor melodecarta enviadapalo presidenteda CNI e do Conselhodo SENAIsr. 
Armando Monteiro Neto, ao ministro do Trabalho e Emprego, Jaques Wagner em 03 de novembro de 2003 - Oficio 3.226 da 
Diretoria Geral CNIISENAI.Comprometeu-se 0 SENAI,nessa missiva,tarnbern,em ampliar os CU1$OS de aprendizagempara 
2004,redknensjoname-rtodo atendirrentoaosjovensde16a24 anos,ptiblro doprogramado10erllJreQO, entreoutroscorrpn::missos 
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como meta de atendimento, de novembro de 2003 ajaneiro de 2004, 
cerca de 40 mil jovens, sendo 75% desses jovens encaminhados ao 
mercado de trabalho no processo integrativo ernprego-qualificacao. 
Houve solicitacoes do Ministerio do Trabalho e Emprego para 0 

Sistema "S" a fim de que sejam disponibilizadas mais vagas de cursos 
basicos e tecnicos, gratuitamente, para 0 publico jovem de baixa 
renda e baixa escolaridade. 

Outra modalidade de preparacao e a aprcndizagem, destinada a jovens 
de 14 a 18 anos, em cursos basicos ou tecnicos, 0 que foi objeto de 
ampla discussao com 0 Sistema "S", conforme relatado no item anterior. 

o estagio esta sendo incentivado, porem, buscando atender as 
determinacoes do Conselho Nacional de Educacao, que 0 limita a somente 
dois anos, com jomada diana nao-excedente a 6 horas, no caso de ensino 
superior ou tecnico, e de tres horas para 0 caso de ensino medio. Tal 
proposta esta em discussao num novo projeto de lei no Congresso Nacional. 

o trabalho comunitario tam bern e uma das formas de preparacao 
ao primeiro emprego, atendendo principal mente aqueles jovens mais 
vulneraveis, que nao chegam aos postos do SINE, por serem egressos 
do sistema penal e/ou estarem em conflito com a lei. Tal modalidade 
estara sendo viabilizada de duas formas, por meio do Programa Primei
ro Emprego. (1) por meio de cons6rcios sociais da juventude, formado 
por ONGs que tenham experiencia no trabalho de inclusao social com 
jovens e (2) por meio de convenio com a Secretaria Nacional de Di
reitos Humanos e com as Secretarias de Trabalho, mediante 0 Service 
Civil Voluntario. Nos dois casos, os jovens receberao durante seis meses 
uma ajuda de custo de 150 reais e terao uma qualificacao profissional 
de 400 a 600 horas, preparando-se, por meio de oficinas pedag6gicas 
para uma atividade ocupacional, oficio ou profissao, sendo que 20% 
deles deverao ser colocados no mercado de trabalho ou numa ativida
de permanente de geracao de emprego e renda. Ou seja, essa modali
dade tambern deve acertar na "pontaria" das politicas publicas de em
prego, trabalho e renda. 

A terce ira linha do Programa consiste na construcao de uma politica 
publica de trabalho, emprego e renda para a juventude brasileira, 
mediante urn processo de conferencias regionais e tematicas, como 
genero, rurais, indigenas, raca e portadores de deficiencia. Tais eventos 
ocorrerao no decorrer no primeiro semestre de 2004, concluindo com 
a Conferencia Nacional da juventude sobre Primeiro Emprego. Nao 
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olvidamos tarnbem 0 continuo trabalho de aperfeicoamento da atuacao 
das Comiss6es Estaduais e Municipais de Emprego, ressaltado pela 
propria Lei 10.748/2003, que trata do primeiro ernprego. Precisaremos 
tambern, da atuacao de ouvidorias jovens no SINE. 

Foi elaborada construida tambern uma proposta de trabalho social 
(rnutiroes sociais), no final de outubro de 2003, para os desempregados 
ha mais de urn ana e com idade superior a 35 anos. Tal proposta foi 
construida pelo Ministerio do Trabalho e Emprego e enviada ao 
presidente Lula, apos solicitacao feita pela CUT. Preve uma bolsa
trabalho de urn salario rntnirno, com vale- trans porte e segura de vida, 
e urn processo de qualificacao profissional de 80 horas semanais. 

Conclusoes 

A construcao do Sistema Publico de Emprego, Trabalho e Renda 
de forma articulada e integrada depende de uma serie de fatores. 

a) No campo da macroeconomia depende de uma politica de 
crescimento e desenvolvimento econornico, baseada nas premissas 
colocadas no PPA 2004-2007, e da integracao das diversas politicas 
existentes no interior do Ministerio do Trabalho e Emprego, como a 
busca do trabalho decente e a dernocratizacao das relacoes de trabalho 
e estfmulo ao empreendedorismo solidario, 

b) Deve estar sempre atenta a indicadores e pesquisas sociais e 
economicos daque1es setores e atividades economicas que mantenham 
emprego e criem novas postos de trabalho, com estlmulo dirigido 
de credito do FAT e demais fundos governamentais a esses setores, 

c) Deve estar centrada no eixo estruturante do desenvolvimento 
regional/local, onde todos os atores sociais sejam e1es empresarios. 
trabalhadores, gestores publicos das divers as esferas e a sociedade civil 
como urn todo, estejam imbuidos da cruzada obsessiva da busca de 
emprego, trabalho e renda, fortalecendo os arranjos produtivos locais, 

d) Epreciso repactuar a integracao dos services de emprego e sua 
reforrnulacao. A interrnediacao deve ser uma das principais portas 
de entrada nessa "pontaria". 0 seguro-desernprego voltado para a 
busca de emprego, trabalho e renda. A qualificacao profissional 
ampliando a cidadania e treinando e requalificando para um oftcio 
ou ocupacao. Programas de credito e microcredito assistido, 
estimulando 0 autoemprego, empreendedorismo individual ou 
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solidario. As esferas federais, estaduais e municipais, centrais sindicais, 
agentes financeiros. repactuados para que tenhamos de fato urn 
sistema de emprego, com a ativa participacao das Comiss6es 
Estaduais e Municipais de Emprego, DRTs, SINEs, prefeituras. 
Cestao publica de todos as atores sociais no sistema, maior 
capilaridade e sem dispersao e pulverizacao de recursos, 

e) A formacao profissional tern urn papel fundamental no sistema, e 
devera atender as demandas dos grupos mais vulneraveis que buscam 
emprego, auto-ernprego au forma empreendedora individual au 
solidaria. Buscar urn Sistema Nacional de Educacao Profissional 
(integrando acoes dos divers as ministerios, principalmente visando 
a elevacao da escolaridade com metodologias apropriadas, e 
bus cando tarnbern a sinergia de todo a Sistema "S", para essa mesma 
acao) integrado ao Sistema Publico de Emprego. 

f) Ampliar a gestae participativa dos atores sociais, fortalecendo a 
CODEFAT, as Comiss6es Estaduais e Municipais de Emprego, com 
am pIa participacao de ernpresarios, trabalhadores, gestores publicos 
e sociedade civil; 

g) Nessa construcao, a Sistema, como politica publica, deve estar 
voltado a programas e acoes para atender aos grupos mais 
vulneraveis, para equilibrar a busca de emprego no mercado de 
trabalho. Buscar a integracao com as diversas esferas governamentais 
e atores sociais como a Programa Primeiro Emprego para as jovens, 
e programas voltados para as desempregados de longa duracao. 
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