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Plano Nacional de Qualificacao (PNQ): 
Novos Horizontes para a Qualificacao 

Antonio Almerico Biondi Lim« 

O Coverno Lula tern como urn dos seus papeis principais desatar 
os "nos" do Brasil, os nos que amarram a cidadania. E a forca 
dos movimentos sociais t e m urn papel mobilizador 

fundamental. Caso se continue imaginando que 0 "Estado provedor" 
resolvera todos os problemas, ou as mudancas serao muito poucas e 
timidas ou nao acontecerao. 

Somente a rnobilizacao popular pode garantir que, de fato, irao 
ocorrer rnudancas neste pais. Somente com 0 fortalecimento do cam
po dernocratico podera acontecer 0 tipo de transforrnacao mais pro
funda e radical de que 0 Brasil precisa. 

POI' isso, 0 compromisso com a rnudanca tern de estar presente em 
todos os debates e acoes do Coverno. Uma das enfases que 0 Ministerio 
do Trabalho e Emprego esta dando emodificar as estruturas anteriores. 
Nao basta apenas melhorar a gestae. Nao basta apenas eticarnente 
rnelhorar os recursos publicos. 

Epreciso modificar profundameute a heranca que recebemos. E 
essa heranca nos atrapalha e amarra 0 tempo todo, dificulta 0 nosso 
trabalho, pois herdamos orcamentos e valores que nao sao os 110SS0S, 

equipes que estao formadas em uma outra logica, em outra perspectiva, 

1 Educador popular. Pedagogo. Doutorando em Ecucacao. Diretor do Departamento de Oualificacao da Secretaria de 
Politicas Publicas de Emprego do Ministerio do Trabalho e Emprego. 
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outra cultura. E isso muitas vezes amarra a capacidade de execucao, a 
rapidez de respostas. 

o tempo do Estado, a federal, estadual e municipal, e bastante 
diferente, e muitas vezes ficarnos estressados porque "a coisa nao anda" 
nos ministerios. 

Quais as compromissos fundamentais que nos so Governo esta 
levantando para construir a Plano Plurianual, base de urn novo ciclo de 
desenvolvimento para a Brasil? 

• Primeiro, a Brasil deve ser para todos, ja que hoje ele e urn pals 
de poucos. 

• Segundo, ainda dentro dessa ideia de urn Brasil de tadas, e 
fundamental a questao da inclusao, da reducao das desigualdades 
sociais. Nao podemos ser urn pals de todos se temos urn numero 
imenso de pessoas na rniseria, na exclusao total, discriminadas de 
todas as maneiras possiveis. 

• Terceiro, uma visao de desenvolvimento, que a compreende nao 
como urn crescimenta qualquer, meramente economico, mas como 
inseparavel da distribuicao de renda, da geracao de trabalho e renda. 
Nao qualquer trabalho, mas a trabalho decente, de qualidade. Nao 
a trabalho precario, nao a "bico", mas a Iormalizacao do trabalho. 
Urn desenvolvimento que apresente ainda urn vies ambiental e que 
se oriente fortemente para a reducao das desigualdades regionais. 

• Quarto ponto dessa ideia do Brasil de todos e a questao da promocao 
e expansao da cidadania, e a fortalecimento da democracia. 0 Brasil 
continua sendo urn pals extremamente antidernocratico em varios 
aspectos. A participacao nas grandes, au mesmo nas pequenas decis6es 
estrategicas em espaco local sao muito reduzidas. 

As politicas publicas de qualificacao se inserem nesse contexto, par 
apresentarem uma transversalidade que perpassa as topicos anteriores. 
"Averdadeira inclusao social se da com a trabalho", diz a ministro Jaques 
Wagner, com toda razao. Deve-se acrescentar que somente e passive! 
uma insercao no mundo do trabalho de forma cidada, quando se considera 
a acesso aqualificacao social e profissional como direito. 

Muitas pessoas, ao ouvir falar de qualificacao profissional com 
recursos federais, lembram do PLANFOR. Apesar de certos avances, 
esse plano se esgotou em diversas dimens6es, fazendo com que fossem 
necessarias profundas mudancas para que a politica publica de 
qualificacao saisse da situacao em que se encontrava. 



Plano Nacional de Quahhcacao (PNQ) 

Torna-se importante, para compreender a novo Plano Nacional de 
Qualificacao (PNQ) compreender as mudancas que ele traz e que a 
diferencia significativarnente de seu antecessor. 

A primeira mudanca ena dimensao politica. eaque1a que nos permite 
entender que as politicas publicas tern de ser encaminhadas para a 
universal, como direito, porern priorizando - e af a palavra prioridade 
e fundamental, porque a pais sempre priorizou as que ja tinham 
aqueles com maior dificuldade de insercao no mercado de trabalho. 
Aqui se insere a olhar para as excluidos. mudando a politica para que 
sejam beneficiados aqueles e aquelas que mais precisam dela. 

Outra questao fundamental ea cornpreensao do papel do Estado no 
processo. Ele nao pode ser vista nem como a provedor, como a grande 
saco de dinheiro que todo mundo mete a mao, mas, tambern, nao 
pode ser vista como um Estado mfnimo que transfere sua s 
responsabilidades para que terceiros passem a executa-las. 

Torna-se importantfssima essa compreensao do equilibric do papel 
do Estado dernocratico, pais pensar a Estado tambern implica pensar a 
democracia e a participacao. Finalmente, dentro dessa dirnensao politica, 
ea pacta federativo, eentender que a assimetria entre as governos federal, 
estadual e municipal adquire no Brasil uma forma extremamente perversa. 
Na ponta, onde acontecem as coisas, chegam as menores recursos. E sao 
recursos marcados pela injuncao politica, pelo controle politico e isso 
precisa ser mudado de alguma maneira. 

Na mudanca da dirnensao conceitual, a novo PNQ revela que e 
fundamental retomar a ideia do trabalho. Nao se aceita a ideia de a trabalho 
perder sua validade como categoria de explicacao da sociedade. De fato, 
estamos reforcando a sentido desse trabalho, que emultiple e plural, mas 
que muda e continua sendo, em sua essencia, um trabalho. Tambern apresenta 
a nocao de qualificacao como uma relacao social, alga fundamental para 
definir esses novas aspectos do trabalho. Sem duvida, uma relacao 
conAituosa, uma relacao de poder no local de trabalho que efundamental 
ser negociada entre trabalhadores e empresarios. 

Mas a Estado tem um papel nesse processo, acenando para a 
possibilidade de politicas publicas de qualificacao. E a politica publica e 
ambigua, hfbrida, pais, ao mesmo tempo, e uma politica de trabalho e 
renda, e euma politica educaciona1. Ela tem um espaco intermediario que 
a localiza numa ponte entre Ministerio do Trabalho e Emprego e Ministerio 
da Educacao. au seja, entre a campo da Educacao e a campo do Trabalho. 
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E que tambern tenta discutir a questao do territorio como alga fundamental. 
Inclusive, a nocao de territorio, que foi encontrada em Milton Santos, 
como "espaco com historia", ajuda a entender porque podemos imaginar 
outros arranjos que nao a federal, estadual au municipal, mas, porexemplo, 
arranjos microrregionais, mesorregionais, macrorregionais, au seja, a 
cornpreensao do territorio como urn espaco de intervencao. 

Alga tambern muito importante e entender que para a Ministerio 
do Trabalho e Emprego as politicas publicas de qualificacao nao se 
resumem a cursos. Tambern incluem polfticas de certificacao, 
orientacao, estudos e pesquisas sabre esses processos. E documentacao 
e mernoria.sem esquecer a que fizernos neste pais, a que se construiu e 
as lutas para se conseguir politicas publicas de qualificacao, 

Do ponto de vista da rnudanca na dimensao institucional, haalga 
muito importante que e a papel dos atores que trabalham no campo 
da qualificacao, 

Nao esta claro. Houve uma confusao, a chamada Resolucao n" 258 
do CODEFAT confundiu tudo. Entao, a que a Estado faz, a que a 
central sindical faz e a que a Sistema "5" faz? Torna-se preciso clarear 
qual a papel de cada ator nesse processo. Nesse sentido, esta a discus
sao sabre estados e rnunicipios. 

Os municipios devem ter aces so a recursas para executar qualificacao 
profissional> Nos achamos que sirn. Mas, em que condicoes> Esse eo 
debate que vai se abrir para discutir em que tipo de condicao haveria 
isso, porque a questao nao e a repasse de recursos, a problema e que 
politica de trabalho e renda deve sempre estar associada aqualificacao. 

Outro ponto e a integracao com as demais politicas publicas de emprego, 
urn sonho acalentado ha muito tempo. Caso a trabalhador receba 
microcredito, au se ele estiver no movimento de Economia Solidaria au 
se ele receber a seguro-desernprego, ele deve participar de urn processo 
de qualificacao. lnfelizmente, isso nao acontece hoje, pais ha descompasso 
de recursos e de tempo entre essas politicas de qualificacao. 

Outro elemento institucional e a questao das Delegacias Regionais 
do Trabalho (DRTs). 0 ministro jaques Wagner reintegrou as DRTs e as 
subdelegacias as Comiss6es Estaduais e Municipais. lsso foi proibido no 
governo anterior. Agora isso foi restabelecido, e a DRT tern urn papel 
nao so no acompanhamento da politica como tambern na sua elaboracao, 

Outra significativa mudanca e na dirnensao pedagogica. a baixa 
qualidade da maioria dos cursos deve ser modificada. A questao 
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metodol6gica, da ligacao com a elevacao da escolaridade, com 
metodologias que ao mesmo tempo elevem a escolaridade e qualifiquern. 
a questao da elevacao da carga horaria media. Eurn absurdo que se tenha, 
no antigo PLANFOR, 60 horas de carga horaria media nos ultimos dois 
anos. Em sua epoca de melhor atuacao eram 150 horas, eo PNQ apresenta 
o objetivo de elevar 0 patamar para 200 horas medias. 

Finalmente, a mudanca na dimensao etica, exatamente para regularizar 
a situacao encontrada, as prestacoes de contas, a incorporacao de 
recomendacoes do Tribunal de Contas da Llniao, da Secretaria Federal 
de Controle da Presidencia da Republica e dar autonomia a avaliacao 
externa. Manter urn monitoramento permanente, com acoes corretivas 
em tempo real e, ao mesmo tempo, garantir a transparencia na distribuicao 
de recursos, com criterios objetivos e de conhecimento publico. 

o PNQ nao e uma construcao solitaria, come<;ou realizando uma 
consulta publica sobre as politicas de qualificacao, por meio de urn 
serninario nacional, em junho. Foram ouvidas secretarias e Comiss6es 
Estaduais e Municipais de Trabalho, entidades sindicais de trabalhadores 
e de empresarios, educadores (as). tecnicostas) de diversos ministerios, 
Delegadostas) Regionais de Trabalho e academicostas) que pesquisam 
qualificacao. Depois se seguirao atividades regionais para que as Comiss6es 
Municipais e as Secretarias Municipais de Emprego, Desenvolvimento e 
Educacao possam participar do debate, porque isso nos garantira que 0 

novo Plano Nacional de Qualificacao tenha a cara dos trabalhadores e 
trabalhadoras do Brasil. 
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