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1. Apre sen tação

As co miss ões es ta duais e mu ni ci pais de em pre go fo ram ins ti tuí das
na pri mei ra me ta de da dé ca da de 1990, en quan to es pa ços de con tro le so -
cial das po lí ti cas pú bli cas de em pre go, tra bal ho e ren da. São cons ti tuí -
das por uma re pre sen taç ão tri par ti te e pa ri tá ria de em pre ga do res,  traba -
lhadores e go ver nos.

A ex pe riên cia bra si lei ra com po lí ti cas pú bli cas orien ta das mais di -
re ta men te ao tema do em pre go é tar dia, se com pa ra da àque la dos paí ses
cen trais. É re cen te tam bém a ex pe riên cia do país com a adoç ão de for -
mas mais par ti ci pa ti vas de gest ão pú bli ca, não só na área do tra bal ho e
em pre go, mas tam bém nos cam pos da saú de, edu caç ão, crian ça e ado -
les cen te, de sen vol vi men to ru ral, en tre ou tros.

Com a rea li zaç ão de dois con gres sos na cio nais, em 2004 e 2005,
am bos cen tra dos na pro pos ta de cons truç ão no país de um sis te ma pú bli -
co de em pre go, tra bal ho e ren da1, o de ba te pú bli co so bre o tema vem
sen do co lo ca do em ou tro pa ta mar, par ti cu lar men te por que pela pri mei ra 
vez pas sou-se a dis cu tir, não só so bre como in cre men tar as po lí ti cas pú -
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bli cas re fe ri das a esse cam po, como tam bém so bre como ar ti cu la-las sis -
te mi ca men te. Con si de re-se, por ou tro lado, que todo esse pro ces so oco -
rre em um mo men to no qual essa área de po lí ti cas pú bli cas vem so fren -
do im por tan tes mu dan ças em âmbi to glo bal2.

Que con se qüên cias tudo isso traz para a atuaç ão das co miss ões de
em pre go? Que no vos de sa fios se lhes apre sen tam? Como tal si tuaç ão
vem sen do per ce bi da pe los pró prios con sel hei ros? É so bre isso que ver -
sa a re flex ão que aqui se prop õe. Bus ca apreen der os prin ci pais di le mas
que en vol vem as co miss ões es ta duais e mu ni ci pais de em pre go, es pe -
cialmen te quan to a as pec tos como: atri buiç ões, fun cio na men to, po ten -
cia li da des, ca rá ter pú bli co e pa pel en quan to es pa ços de par ti ci paç ão e
con tro le so ciais das po lí ti cas pú bli cas de em pre go. 

As re flex ões aqui apre sen ta das re sul tam da ex pe riên cia do Pro gra -
ma de For maç ão de Con sel hei ros, de sen vol vi do nas Re gi ões Cen tro-
Oes te, Nor te e Nord es te, ao lon go do ano de 2006, por meio de uma par -
ce ria fir ma da en tre a Fun daç ão Uni tra bal ho e o Mi nis té rio do Tra bal ho -
MTE, en vol ven do re pre sen tan tes de co miss ões de em pre go es ta duais e
mu ni ci pais3.

Ba seiam-se, so bre tu do, no re gis tro e sis te ma ti zaç ão dos de ba tes
rea li za dos ao lon go do cur so, os quais ver sa ram so bre as im press ões dos
con sel hei ros a res pei to de quest ões da prá ti ca das co miss ões de em pre go 
e quan to aos de sa fios que en vol vem o atual mo men to de cons truç ão do
Sis te ma Pú bli co de Empre go, Tra bal ho e Ren da no Bra sil, as sim como
so bre as atri buiç ões e pa péis que pas sam a ser exi gi dos, nes se novo con -
tex to, das pró prias co miss ões4.

O pre sen te tex to está es tru tu ra do nas se guin tes par tes. Após esta
apre sen taç ão, se gue um tra ta men to his tó ri co so bre as po lí ti cas pú bli cas
de em pre go nos paí ses cen trais e seus des do bra men tos no Bra sil. Na se -
qüên cia, si tuam-se os con tex tos no quais sur gi ram e vêm de sen vol ven -
do-se as co miss ões de em pre go no país. De pois, apre sen ta-se o per cur so
da cons ti tuiç ão das co miss ões de em pre go, as sim como a sua con fi gu -
raç ão ins ti tu cio nal. Pas sa-se, ent ão, a uma abor da gem so bre os prin ci -
pais di le mas que en vol vem a atuaç ão e fun cio na men to das co miss ões
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dian te dos no vos de sa fios tra zi dos com a cons truç ão de um sis te ma pú -
bli co de em pre go, tra bal ho e ren da no país.

2. Políti cas públi cas de em pre go: mu danças mun diais 
e re per cussões no país

As cha ma das po lí ti cas de em pre go sem pre es ti ve ram mar ca das
pela im pre cis ão con cei tual e pelo de ba te po lí ti co (Bar bo sa e Mo ret to,
1998; De dec ca et al., 2007). Em pri mei ro lu gar, to das as po lí ti cas pú bli -
cas, econô mi cas (ma croe conô mi ca, agrí co la, in dus trial) e so ciais (edu -
caç ão, saú de, pre vidê ncia, ha bi taç ão, as sistência so cial) têm sem pre im -
por tan tes re per cuss ões so bre a dinâ mi ca do mer ca do de tra bal ho.

Algu mas de las, en tre tan to, orien tam-se mais di re ta men te para tal
fim: é onde se si tuam as po lí ti cas de em pre go pro pria men te di tas. Estas
po lí ti cas, tan to po dem ser con ce bi das em sin to nia com as po lí ti cas
econô mi cas (quan do se en con tram orien ta das para a bus ca do ple no em -
pre go) e in te gra das às po lí ti cas so ciais (quan do al can çam um ca rá ter
mais am plo e abran gen te, a exem plo da Pre vidência So cial), como po -
dem ser to ma das in de pen den te men te de am bas (ne stes ca sos, res trin gin -
do-se a ações iso la das nas áreas do se gu ro-de sem pre go, da in ter me -
diação de mão de obra, da qua li fi cação pro fis sio nal etc). Tam bém, po -
dem si tuar-se, ou não, em ar ti cu lação com as po lí ti cas de re gu lação das
re lações de tra bal ho, que tra tam da le gis lação tra bal his ta e da es tru tu ra
de re pre sen tação e ne go ciação sin di cal.

Em quais quer ca sos, quan to à sua con cepção, en con tram-se ten cio -
na das por duas re ferências prin ci pais, ora com ple men tan do-se, ora con -
tra di zen do-se mu tua men te: a efi ciência e a eqüida de (Orte ga et al.,
2006). Quan do se tra ta de per se guir prio ri ta ria men te uma mel ho ra da
“com pe ti ti vi da de” do sis te ma pro du ti vo, apro xi mam-se da ra cio na li da -
de e dos cri té rios do mer ca do. Entre tan to, quan do se re fe ren ciam, so bre -
tu do, na bus ca da ge ração de tra bal ho e na re dis tri buição jus ta da ren da,
apro xi mam-se da ra cio na li da de pró pria da luta por di rei tos so ciais e de
ci da da nia.

As po lí ti cas de em pre go são, ain da, clas si fi ca das como ati vas ou
pas si vas. São con si de ra das ati vas as que atuam so bre a ofer ta e a de -
man da por em pre go e tra bal ho: a in ter me diação e a qua li fi cação pro fis -
sio nal (atuação na ofer ta), o fo men to ao mi cro cré di to, o in cen ti vo ao tra -
bal ho autô no mo, a criação de frentes de tra bal ho, a criação de em pre go
no se tor pú bli co e os sub sí dios pú bli cos à con tra tação pri va da (atuação
na de man da). As con si de ra das pas si vas são as que se vol tam a com pen -
sar tem po ra ria men te, atra vés de as sistência fi nan cei ra, a per da do em -
pre go: se gu ro-de sem pre go, prin ci pal men te; pro gra mas de as sistência;
re dução do tem po de apo sen ta do ria, ma nu tenção de jo vens no sis te ma
es co lar, re dução da jor na da de tra bal ho, fo men to à mi gração (Aze re do,
1998; Thuy et al., 2001; Orte ga et al., 2006).
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No cam po das políti cas públi cas de em pre go, as pri mei ras ini cia ti -
vas sur gi ram en tre fins do sécu lo XIX e co me ço do sécu lo XX, nos paí -
ses mais in dus tria li za dos, por meio de al gu mas for mas de se gu ros so -
ciais: para co brir aci de ntes de tra bal ho, doen ças e vel hi ce e o pró prio de -
sem pre go. Tais ini cia ti vas evo luí ram para a pre vidência so cial, o se gu ro
saú de e o se gu ro de sem pre go. Ao lado dis so, ins ti tuíam-se for mas de re -
gu lação das re lações de tra bal ho (proi bição do tra bal ho in fan til, re dução 
da jor na da de tra bal ho, des can so se ma nal etc) e o Esta do pas sa va a atuar
so bre o de sem pre go atra vés da rea li zação de obras pú bli cas (em preen -
den do, por exem plo, a cons trução de es tra das, pon tes, fe rro vias, in -
fra-es tru tu ra ur ba na etc).

As políti cas públi cas de em pre go gan ha ram maior im portância nas 
pri mei ras dé ca das do sécu lo XX, sob um con tex to de de sem pre go em
mas sa. Des ta que-se a criação da OIT, em 1919, que ele geu o de sem pre -
go como o tema cen tral de sua se gun da Con venção.

Mas a cons ti tuição de ser viços públi cos de em pre go, in cluin do
ações de as sistência ao de sem pre ga do, in ter me diação de mão-obra, in -
for mações e es ta tís ti cas so bre o mer ca do de tra bal ho e ações de qua li fi -
cação pro fis sio nal, só ad qui riu maior re levâ ncia após a Se gun da Gue rra
Mun dial, quan do, sob fortes ta xas de cres ci men to econô mi co, pre do mi -
nam os com pro mis sos na cio nais do ple no em pre go.

As po lí ti cas pú bli cas de em pre go não mais vi sa vam en fren tar um
de sem pre go de tipo es tru tu ral, mas fric cio nal. As po lí ti cas pas sa ram a
ar ti cu lar-se com os sis te mas de re lações de tra bal ho, sob os mar cos da
ne go ciação co le ti va e das le gis lações tra bal his tas, e com as po lí ti cas de
bem-es tar so cial (ser vi ços pú bli cos de edu cação, saú de, pre vidência, en -
tre ou tras), re fe ren cia das en quan to di rei tos so ciais e de aces so uni ver -
sal. Vi via-se o mo men to da “ida de de ouro” do ca pi ta lis mo e do “com -
pro mis so for dis ta” (Lipietz, 1991).

A re ferência prin ci pal des se pe río do foi a Con venção 88 da OIT, de 
1948, que propôs a adoção de ser vi ços pú bli cos e gra tui tos de em pre go
com as se guintes ca rac te rís ti cas: or ga ni za dos como sis te mas na cio nais;
com pos tos de es cri tó rios des cen tra li za dos te rri to rial e ad mi nis tra ti va -
men te, mas sob a coor de nação de um órgão cen tral; do ta dos de con tro le
so cial, atra vés da cons ti tuição de co missões tri par tites (com re pre sen -
tações de go ver nos, tra bal ha do res e em pre ga do res), pa ri tá rias, na cio -
nais, re gio nais e lo cais e de ca rá ter con sul ti vo; in cluin do ser vi ços de
em pre go e de orien tação pro fis sio nal para os jo vens; pre ven do con -
dições de fun cio na men to in de pen de ntes de go ver nos e a coo pe ração en -
tre os ser vi ços pú bli cos e os es cri tó rios de agen cia men to pri va dos.

Entre tan to, com a cri se econô mi ca mun dial de sen ca dea da a par tir
do fi nal dos anos 1970 e com as mu dan ças téc ni cas e or ga ni za cio nais no
sis te ma pro du ti vo que se lhe se gui ram, re co lo can do o pro ble ma do de -
sem pre go es tru tu ral e da pre ca ri zação das re lações de tra bal ho (Poch -
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mann, 2001), as po lí ti cas de bem es tar, em ge ral, e as políti cas públi cas
de em pre go, em par ti cu lar, pas sa ram a so frer im por ta ntes mu dan ças.

Sob a ex pec ta ti va de que a cri se e o de sem pre go de que dela re sul -
ta ra era de na tu re za tem po rá ria, ini cial men te oco rreu um au men to dos
gas tos so ciais, par ti cu lar men te para o aten di men to aos de sem pre ga dos
(se gu ro de sem pre go), sem au men to co rres pon den te das re cei tas. Cres -
ceu o nú me ro de be ne fi ciá rios, os va lo res dos be ne fí cios e o tem po de
ma nu tenção do be ne fí cio (Aze re do, 1998).

Mas, com a per sistência e in ten si fi cação des se ce ná rio, com a con -
fi gu ração de uma “nova questão so cial” e já em um qua dro de cri se das
ba ses de sus ten tação do Wel fa re Sta te (Cas tel, 1998), as políti cas públi -
cas de em pre go são sub me ti das a for te pressão, re sul tan do em reo rien -
tações di ver sas. Esping-Ander sen (1995) iden ti fi ca três gru pos de paí -
ses, quan to às res pos tas a tal si tuação. O pri mei ro, cons ti tuí do dos paí ses 
es can di na vos, apon ta para uma ex pansão do em pre go pú bli co, com bi -
nan do-a com a qua li fi cação, o sub sí dio para con tra tação no se tor pri va -
do e in cen ti vo ao pe que no ne gó cio.

EUA, Grã-Bre tan ha, Nova Zelâ ndia, Aus trá lia e Ca na dá op tam por 
uma orien taç ão mais li be ral, fle xi bi li zan do o mer ca do de tra bal ho, de
modo a tor nar a eco no mia mais “com pe ti ti va” e mais apta a ge rar em -
pre go. Ape sar da press ão so bre os sis te mas de pro teç ão so cial, estes não
são de ses tru tu ra dos, mas reo rien ta dos no sen ti do da res triç ão de gas tos
so ciais e da fo ca li zaç ão (con cen tran do-se nos pú bli cos mais vul ne rá -
veis), que bran do o prin cí pio da uni ver sa li da de. Nes ses ca sos, a con tra -
par ti da da re duç ão das ta xas de de sem pre go tem sido uma cres cen te pre -
ca ri zaç ão das re laç ões de tra bal ho.

Os paí ses da Co mu ni da de Eu ro péia atuam con fi gu ran do uma dua -
li zação do mer ca do de tra bal ho: pre ser vam um nú cleo de tra bal ha do res
com pro teção so cial, mas pro mo vem a ex clusão so cial, es pe cial men te
en tre jo vens, mul he res e ho mens com mais de 55 anos. A re sistência a
uma li be ra li zação mais ra di cal, por par te des ses, tem tido como con tra -
par ti da al tas ta xas de de sem pre go.

Em ge ral, to dos fo ram obri ga dos a ado tar me di das de fle xi bi li -
zação do mer ca do de tra bal ho e a cor tar be ne fí cios. Em to dos os ca sos,
fica evi den te o quan to a questão do em pre go tor nou-se o nú cleo cen tral
das po lí ti cas so ciais (Aze re do, 1998). Gan hou cada vez mais ênfa se o
dis cur so da in te gração das políti cas públi cas de em pre go. Entre tan to,
quan to mais se dis so ciam da po lí ti ca econô mi ca, tan to mais en fa ti zam
as po lí ti cas ati vas. Sob a orien tação de or ga nis mos in ter na cio nais, como 
o Ban co Mun dial e a OCDE, re cai so bre as políti cas públi cas de em pre -
go a res pon sa bi li da de por de sem pen har o pa pel que antes ca bia em pri -
mei ro lu gar às po lí ti cas econô mi cas (De dec ca et al., 2007).

Ao lado da ade quaç ão dos cri té rios de aces so ao se gu ro de sem pre -
go (am plian do sua co ber tu ra e tor nan do-o mais se le ti vo) e da adoç ão de
pro gra mas emer gen ciais e as sis ten ciais em pro porç ão cada vez maior,
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gan ham ênfa se as se guin tes po lí ti cas ati vas (sob tendências di ver si fi ca -
do ras, des cen tra li za do ras e fo ca li za do ras): for maç ão pro fis sio nal, ser vi -
ços de in ter me diaç ão de mão-de-obra, sub sí dios à con tra taç ão pelo se tor 
pri va do, po lí ti cas vol ta das aos jo vens, pro gra mas de aju da ao tra bal ho
autô no mo e à or ga ni zaç ão de coo pe ra ti vas, des re gu la men taç ão do mer -
ca do de tra bal ho.

Fala-se na “ati vaç ão” das po lí ti cas pas si vas5. So bres sai o dis cur so
da “em pre ga bi li da de”, para o qual ao Esta do não cabe mais as se gu rar o
em pre go, mas con tri buir com a em pre ga bi li da de do tra bal ha dor, atra vés
da ofer ta de ser vi ços cada vez mais orien ta dos para as ne ces si da des in di -
vi duais de cada um (com des ta que para a qua li fi caç ão). Cres ce a adoç ão
de um mo de lo em pre sa rial de gest ão dos sis te mas pú bli cos de em pre go
(da igual da de de di rei tos à igual da de de opor tu ni da des, por meio das se -
guin tes me di das: pro fis sio na li zaç ão dos ser vi ços; con vers ão dos be ne fi -
ciá rios de “su jei tos de di rei tos” em “usuá rios/clien tes”; ges to res tor na dos 
“ge ren tes”; adoç ão de mo de lo de gest ão por re sul ta dos; ter cei ri zaç ão dos
ser vi ços pú bli cos para agen tes pri va dos; in te raç ão com ser vi ços pri va dos 
(com ou sem fins lu cra ti vos); con vers ão do de sem pre ga do em “de sem -
pre ga do em preen de dor” (Han sen, 2004; Orte ga et al., 2006).

Por ou tro lado, com as di fi cul da des de in te graç ão que, em ge ral per -
sis tem, e com as di fe ren ças de ênfa se e de arran jo ins ti tu cio nal exis ten tes
en tre as ex pe riên cias em cur so, não se pode fa lar sen ão em sis te mas pú bli -
cos de em pre go em cons truç ão (Aze re do, 1998). Atual men te, es ses sis te -
mas en con tram-se si tua dos en tre o pa ra dig ma da fle xi bi li da de e a re -
sistência à pre ca ri zaç ão do mer ca do de tra bal ho (De dec ca et al., 2007).

No que se re fe re ao Bra sil, de in dus tria li zaç ão tar dia, en tra em atra so 
nes se pro ces so6. Quan do a in dús tria e o mer ca do de tra bal ho gan ha vam
re levâ ncia na eco no mia bra si lei ra, os paí ses cen trais do ca pi ta lis mo já ha -
viam in gres sa do no pa ra dig ma tay lo ris ta-for dis ta. Entre tan to, o país só
virá a sen tir cla ra men te seus efei tos a par tir do fi nal da dé ca da de 1950,
com a im plan taç ão da in dús tria au to mo bi lís ti ca. Mes mo as sim, o padr ão
in dus trial re sul tan te des se novo ci clo econô mi co só par cial men te pôde
ser ca rac te ri za do como for dis ta. Li pietz, (1989), se re fe rin do a ca sos
como o do Bra sil, usou a de no mi naç ão “for dis mo pe ri fé ri co”. Sob for tes
con tras tes en tre as con diç ões de tra bal ho pro pi cia das por in dús trias “mo -
der nas” e “tra di cio nais”, in dús tria e ser vi ços, ci da de e cam po, Cen tro-Sul 
e Nor te-Nord es te, o mer ca do de tra bal ho bra si lei ro ad qui riu, his to ri ca -
men te, as mar cas da dua li da de, da he te ro ge nei da de e da fle xi bi li da de,
tor nan do-se cons ti tu ti va men te pre cá rio (Aze re do, 1998; Poch mann,
2001).
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Ape sar dis so, al gu mas me di das de pro teç ão ao tra bal ha dor co me ça -
ram a ser to ma das a par tir do co me ço do sécu lo XX. São exem plos: a lei de 
pro teç ão con tra o aci den ta do, em 1919; a criaç ão de cai xas de apo sen ta -
do ria e pens ão, em 1923; a criaç ão do se gu ro con tra a doen ça, em 1927.
Po rém, foi com o Esta do Novo que o mer ca do de tra bal ho pas sou por sua
mais am pla es tru tu raç ão, com: a criaç ão do Mi nis té rio do Tra bal ho,
Indús tria e Co mér cio, em 1930; a lei de sin di ca li zaç ão, em 1931; a ins ti -
tuiç ão da car tei ra pro fis sio nal e a re gu la men taç ão da jor na da de tra bal ho
de 8 ho ras, em 1932; a lei da as sistência e pre vidê ncia so cial, em 1934; a
con so li daç ão das leis tra bal his tas na CLT, em 1943; sob uma de man da
cres cen te do pro ces so de in dus tria li zaç ão por qua li fi caç ão pro fis sio nal,
fo ram cria dos o Se nai e o Se nac, na dé ca da de 1940 -vin do a com por mais
tar de o “Sis te ma S” (pas san do a in cluir, ain da, Sesc, Sesi, Se nat, Se nar,
Sest e Se brai); en tre ou tras me di das.

Alia do a isso, foi ins ti tuí do o Pro gra ma Inten si vo de Pre pa raç ão de
Mão-de-Obra -PIPMO- em 1963, sob a res pon sa bi li da de do MEC para
com ple men tar as aç ões de for maç ão pro fis sio nal já de sen vol vi das pelo
Sis te ma S e pe las es co las téc ni cas pú bli cas; foi cria do, em 1965, o Fun do
de Assistência ao De sem pre ga do para dar su por te a um au xí lio-de sem -
pre go; foi cria do o Insti tu to Na cio nal de Pre vidê ncia So cial -INPS- em
1966; no mes mo ano, foi ins ti tuí do o Fun do de Ga ran tia por Tem po de
Ser vi ço -FGTS-, com o ob je ti vo de fle xi bi li zar o pro ces so de de miss ão;
em 1974, o PIPMO pas sa à al ça da do Mi nis té rio do Tra bal ho, vin do a de -
sen vol ver aç ões de qua li fi caç ão, aper fei çoa men to e es pe cia li zaç ão; em
1975, foi cria do o Sis te ma Pú bli co de Empre go -SINE-.

Em um con tex to de cri se de em pre go e de re de mo cra ti zaç ão do
país, a par tir dos anos 1980 vá rias me di das con co rrem para, pela pri mei -
ra vez na his tó ria do país, co lo car-se a pos si bi li da de de cons truç ão de
um sis te ma pú bli co de em pre go: em 1986, foi ins ti tuí do o se gu ro-de -
sem pre go, me di da con so li da da e am plia da com a Cons ti tuiç ão de 1988,
quan do tam bém foi cria do, para via bi li zá-lo fi nan cei ra men te, o Fun do
de Ampa ro ao Tra bal ha dor; em 1991, o Con sel ho De li be ra ti vo do FAT -
CODEFAT foi re gu la men ta do; em 1994, co me çam a ser cons ti tuí das as
co miss ões es ta duais e mu ni ci pais de em pre go; a par tir de 1994, os re -
cur sos do FAT pas sa ram a fi nan ciar tam bém pro gra mas de mi cro-cré di -
to, por meio do Pro gra ma de Ge raç ão de Empre go e Ren da -PROGER-
e, a par tir de 1996, do Pro gra ma Na cio nal de Apoio à Agri cul tu ra Fa mi -
liar -PRONAF-; em 1995, tam bém con tan do com re cur sos do FAT, foi
ins ti tuí do o Pla no Na cio nal de For maç ão Pro fis sio nal -PLANFOR-,
com a meta de atin gir no fi nal da dé ca da cer ca de 20% da PEA; em 2003, 
foi cria do o Pla no Na cio nal de Qua li fi caç ão -PNQ-, em sub sti tuiç ão ao
PLANFOR; em 2004, foi cria do o Pro gra ma do Pri mei ro Empre go; em
2004 e 2005, oco rre ram, res pec ti va men te, o I e o II Con gres so Na cio nal
do Sis te ma Pú bli co de Empre go, Tra bal ho e Ren da, en vol ven do ges to -
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res de po lí ti cas de tra bal ho, mem bros de co miss ões de em pre go, in te lec -
tuais e or ga ni zaç ões re pre sen ta ti vas da so cie da de.

Dian te de uma tra je tó ria tar dia e frag men ta da de cons truç ão das
po lí ti cas pú bli cas de em pre go no Bra sil, tais con gres sos co lo ca ram-se o
de sa fio prio ri tá rio de criar as con diç ões da in te graç ão sist êmi ca das
funç ões de se gu ro-de sem pre go, in ter me diaç ão de mão-de-obra, for maç -
ão pro fis sio nal, orien taç ão pro fis sio nal, cer ti fi caç ão pro fis sio nal, po lí ti -
cas es pe cí fi cas para a ju ven tu de, pro gra mas de ge raç ão de em pre go, tra -
bal ho e ren da, sis te ma de in for maç ão so bre o mer ca do de tra bal ho. Con -
tan do-se, para tan to, ain da, com o for ta le ci men to das co miss ões de em -
pre go, a atua li zaç ão da le gis laç ão so bre o sis te ma pú bli co de em pre go,
tra bal ho e ren da, a ar ti cu laç ão com as po lí ti cas pú bli cas de de sen vol vi -
men to, de edu caç ão e de saú de e pre vidê ncia. Em 2005, o CODEFAT, a
par tir de in ten so de ba te e por meio da Re so luç ão Nº 466 (Co de fat,
2006), deu um pas so adian te e ins ti tuiu o pla no plu ria nual na cio nal e es -
ta dual do sis te ma pú bli co de em pre go, tra bal ho e ren da.

3. Con tex tos de emergência e de sen vol vi men to dos 
con sel hos de gestão e das co missões de em pre go no Brasil

As co missões/con sel hos de em pre go/tra bal ho7 são par te de um
pro ces so po lí ti co e ins ti tu cio nal que vem oco rren do nas úl ti mas dé ca das 
no país, em um con tex to mais am plo, que, en tre no vas for mas de con fi -
gu ração de es pa ços de par ti ci pação da so cie da de ci vil na gestão pú bli ca, 
en con tram-se ex pe riências como os con sel hos de gestão nos cam pos da
edu cação, da saú de, da crian ça e ado les cen te, a ex pe riência do Orça -
men to Par ti ci pa ti vo e ou tros. Suas ba ses fo ram lan ça das no con tex to das 
lu tas so ciais, de sen vol vi das, so bre tu do, ao lon go dos anos 1970 e 1980,
ten do gan ha do ex pressão ins ti tu cio nal atra vés da Cons ti tuição de 1988.

Mas a cons ti tuição das co missões de em pre go só co me çou a oco -
rrer a par tir de 1994, quan do o país vi via ou tro mo men to po lí ti co. Ou
seja, este pro ces so so freu as con se qüências de uma in flexão con ser va -
do ra tra zi da pe los ven tos do neo li be ra lis mo e tem a ver com as pos si bi li -
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7 Ini cial men te de no mi na das como Co miss ões Esta duais e Mu ni ci pais de Empre go,
mui tas vêm se con ver ten do em Con sel hos. A di fe ren ça bá si ca é que uma Co miss ão
pode ser cria da por ato ad mi nis tra ti vo do res pec ti vo po der exe cu ti vo, en quan to um
Con sel ho só pode ser cria do por lei, as su min do ca rá ter mais de li be ra ti vo. Com o fim
de for ta le cer a gest ão tri par ti te do Sis te ma Pú bli co de Empre go, Tra bal ho e Ren da, o
II Con gres so do SPETR as sim se po si cio nou em suas Re so luç ões, no que se re fe re
par ti cu lar men te a esse as pec to: “Criar con diç ões para que as Co miss ões Esta duais e
Mu ni ci pais de Empre go fun cio nem como con sel hos de li be ra ti vos e se jam en vol vi das 
na for mu laç ão de po lí ti cas pú bli cas de em pre go, tra bal ho e ren da, com ga ran tias le -
gais no âmbi to es ta dual e mu ni ci pal” (MTE, 2005: 319). Ou tra va riaç ão que oco rre
na de no mi naç ão des ses es pa ços de gest ão pú bli ca se re fe re aos ter mos em pre go e
 traba lho. Para sim pli fi car, nos re fe ri re mos a es sas, nes te tex to, atra vés da de no mi naç -
ão co miss ões de em pre go.



da des con tem porâ neas de cons trução (pro ble má ti ca) de uma de mo cra -
cia em ba ses mais am plia das e par ti ci pa ti vas8.

A ex pe riência his tó ri ca das co missões de em pre go de sen vol veu-se, 
as sim, per pas sa da por duas re ferências prin ci pais. De um lado, en con -
tra-se mar ca da pe las con quis tas so ciais dos anos 1980, par ti cu lar men te
quan to à am pliação de es pa ços de par ti ci pação na gestão das po lí ti cas
pú bli cas, na for ma de con sel hos e fó runs pú bli cos. Ence rra um imen so
de sa fio, haja vis ta a tra dição au to ri tá ria pre sen te no pro ces so de for -
mação so cial e po lí ti ca do país9.

De ou tro lado, tem so fri do uma for te pressão por par te de um con -
tex to no qual a nova rea li da de das re lações de tra bal ho gan hou a di -
mensão ím par de dra ma so cial, ao mes mo tem po em que pas sou a ser
sis te ma ti ca men te ne ga da como questão so cial. Em con jun to, os as sun -
tos re la cio na dos à pre ca ri zação do tra bal ho e dos ser vi ços pú bli cos de
edu cação, saú de, pre vidência, en tre ou tros, so fre ram os efei tos de um
pro ces so cres cen te de isenção de res pon sa bi li da de por par te do Esta do e
da so cie da de para com os as sun tos pú bli cos, per den do o sen ti do de di -
rei tos so ciais e pas san do a ins cre ver-se na con dição, di fe ren cia da e ar ti -
cu la da, de negócios pri va dos e de ob je tos de uma nova fi lan tro pia so -
cial (Te lles, 1999).

Gan hou evidência, com isso, o dis cur so da par ce ria, no con tex to
da Re for ma do Esta do, ope ra da par ti cu lar men te pelo go ver no Fer nan do
Hen ri que Car do so. Esse dis cur so vem da afir mação de que a cri se con -
tem porâ nea do Esta do é uma cri se de na tu re za fis cal e está re la cio na da
ao es go ta men to da “es tra té gia es ta ti zan te” de in ter venção do Esta do e
da for ma “bu ro crá ti ca” de ad mi nis trá-lo. Comp te um es for ço, que apon -
ta, de um lado, para a pri va ti zação da que las ati vi da des que po dem ser
“con tro la das pelo mer ca do” e, de ou tro, para a des cen tra li zação da exe -
cução dos ser vi ços so ciais. Nes te caso, atra vés de um se tor “pú bli co não
es ta tal” (ou Ter cei ro Se tor). As ins ti tuições não es ta tais pas sam a ser so -
li ci ta das a par ti ci pa rem da exe cução de ser vi ços so ciais em um con tex to
de cres cen te re tração do Esta do, no que con cer ne a fi nan cia men to e a
gestão dos ser vi ços pú bli cos (Dain e Soa res, 1998).

A ex pe riên cia dos con sel hos de gest ão pú bli ca es ta be le ceu-se, as -
sim, mar ca da por uma for te am bi güi da de: en tre a con diç ão de es pa ços e
de opor tu ni da de de par ti ci paç ão ci dadã e a con diç ão de re cur so e de es -
tra té gia de coop taç ão po lí ti ca. Em co rres pondência, as ins ti tuiç ões cha -
ma das a par ti ci pa rem de sua cons ti tuiç ão con for ma ram-se sob duas re -
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8 A esse res pei to, uma re ferê ncia im por tan te se en con tra em Oli vei ra e Pao li (1998).
9 Para Dag ni no (2002:09), apoian do-se em Avrit zer (1994), “a so cie da de ci vil bra si lei -

ra, pro fun da men te mar ca da pela ex pe riên cia au to ri tá ria do re gi me mi li tar ins ta la do
em 1964, ex pe ri men ta, a par tir da dé ca da de 70, um sig ni fi ca ti vo res sur gi men to. Esse 
res sur gi men to, que tem como eixo a opo siç ão ao Esta do au to ri tá rio, foi tão sig ni fi ca -
ti vo que é vis to, por al guns ana lis tas, como de fato a fun daç ão efe ti va da so cie da de ci -
vil no Bra sil, já que sua existência an te rior es ta ria for te men te ca rac te ri za da pela fal ta
de au to no mia em re laç ão ao Esta do”.



ferê ncias con tra di tó rias: uma, de na tu re za re pu bli ca na, preo cu pa da, so -
bre tu do, em tor nar es ses es pa ços efe ti va men te pú bli cos (no sen ti do de
Arendt, 1999), ao mes mo tem po, ven do es tes es pa ços como re sul ta do da
ex pli ci taç ão dos in te res ses pri va dos e tra tan do-os na pers pec ti va pú bli ca
e dia ló gi ca. A ou tra re ferê ncia, de ín do le mais cor po ra ti va, vol ta da a de -
fen der os in te res ses es pe cí fi cos de gru pos, sem uma preo cu paç ão de ci si -
va com a cons truç ão de uma pers pec ti va co mum, co le ti va, so cial, pú bli ca
(abrin do o flan co para prá ti cas au to ri tá rias e clien te lis tas)10.

O novo con tex to que se con fi gu ra a par tir de 2003, com a eleiç ão de
Luiz Iná cio Lula da Sil va para a Pre sidê ncia da Re pú bli ca, re per cu te de
ma nei ra im por tan te no cam po das po lí ti cas pú bli cas de em pre go e das co -
miss ões de em pre go. Re to ma-se, sob di ver sas for mas, o de ba te so bre a
par ti ci paç ão so cial, mes mo que sob con tra diç ões e li mi taç ões. São rea li -
za das con ferê ncias na cio nais, em vá rias áreas, como saú de, meio am -
bien te, tra bal ho e em pre go, for maç ão pro fis sio nal e ou tras, com des ta ca -
da par ti ci paç ão da so cie da de ci vil; são cria dos no vos es pa ços de con cer -
taç ão so cial, tais como: o Con sel ho de De sen vol vi men to So cial e Econô -
mi co -CDES-, a Mesa Na cio nal de Ne go ciaç ão Per ma nen te -MNNP-, o
Fó rum Na cio nal do Tra bal ho -FNT-; o po der exe cu ti vo cria uma in ter lo -
cuç ão di re ta com as or ga ni zaç ões so ciais e os mo vi men tos so ciais, es pe -
cial men te atra vés da Se cre ta ria Ge ral da Pre sidê ncia da Re pú bli ca, cons -
ti tuí da com sta tus de mi nis té rio; en tre ou tras ini cia ti vas.

De ou tro lado, ad mi te-se o pro ble ma do em pre go como uma quest ão 
so cial. Con si de ra-se -em bo ra haja en tre in tenç ões e prá ti ca sem pre uma
distância im por tan te- que a re vers ão des se qua dro pas sa fun da men tal -
men te pela “re to ma da sus ten tá vel do cres ci men to econô mi co, re sul ta do
tan to de uma mu dan ça da po lí ti ca econô mi ca como da rea li zaç ão das re -
for mas ne ces sá rias para o de sen vol vi men to do país” (MTE, 2003: 19).

Re for ça-se, com isso, a ne ces si da de de cons ti tuiç ão de um Sis te ma
Pú bli co de Empre go, que ao mes mo tem po se faça in te gra do às po lí ti cas
de de sen vol vi men to econô mi co e so cial. Os pas sos da dos, nes se sen ti do,
nes ses úl ti mos anos, com des ta que para a rea li zaç ão dos I e II Con gres sos, 
em 2004 e 2005, res pec ti va men te, co lo ca ram em novo pa ta mar os de sa -
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10Por exem plo, na ava liaç ão de Ta ta gi ba (2002: 58), re fe rin do-se aos con sel hos ges to -
res de po lí ti cas pú bli cas em ge ral, “os in te res ses que le vam as en ti da des a dis pu tar as -
sen to nos con sel hos são os mais va ria dos, as sim como a pró pria noç ão do que seja
par ti ci par na for mu laç ão das po lí ti cas. Para mui tos re pre sen tan tes das so cie da de ci -
vil, es tar nos con sel hos é uma for ma de con se guir mais re cur sos para suas en ti da des e
não uma for ma de cons truir co le ti va men te o que se ria o in te res se pú bli co em cada
área es pe cí fi ca”. Por ou tro lado, “os ca min hos pe los quais os con fli tos de in te res ses
têm sido re sol vi dos no in te rior dos con sel hos nem sem pre pas sam pela ex pli ci taç ão
das di fe ren ças e pela cons truç ão dos acor dos por meio do de ba te de idéias, pro gra mas 
e pro je tos. Ao con trá rio, o que a bi blio gra fia apon ta como tendência é uma imen sa di -
fi cul da de de ex pli ci taç ão dos in te res ses, do re con he ci men to da existência e le gi ti mi -
da de do con fli to e da tro ca de idéias como pro ce di men to para a to ma da de de cis ão”
(Ta ta gi ba, 2002: 73-74).



fios pos tos ao CODEFAT e às co miss ões de em pre go es ta duais e
mu ni ci pais11.

4. A cons ti tuição das co missões de em pre go

As Co missões de em pre go fo ram es tru tu ra das em três ní veis: no
pla no fe de ral, atra vés do Con sel ho De li be ra ti vo do Fun do de Ampa ro
ao Tra bal ha dor -CODEFAT-; no pla no es ta dual, atra vés das Co -
missões/Con sel hos Esta duais; e no pla no mu ni ci pal, atra vés das Co -
missões/Con sel hos Mu ni ci pais.

O CODEFAT foi cria do pela Lei Nº 7.998, de 11 de ja nei ro de
199012. Foi ins ti tuí do com o pro pó si to de ge rir, em ter mos co le gia dos,
os re cur sos do Fun do de Ampa ro ao Tra bal ha dor -FAT-. Sua com po -
sição in clui re pre sen tantes de três (03) ban ca das -Tra bal ha do res,
Empre ga do res e Go ver no (ca rá ter tri par ti te)-, com igual nú me ro para
cada uma (ca rá ter pa ri tá rio). Ini cial men te, cada ban ca da con ta va com
três (03) re pre sen tanões, pas san do a qua tro (04) em 2001.

A ban ca da dos Tra bal ha do res con ta, atual men te, com re pre sen -
tações da Cen tral Úni ca dos Tra bal ha do res -CUT-, da For ça Sin di cal, da
Con fe de ração Ge ral dos Tra bal ha do res -CGT- e da So cial De mo cra cia
Sin di cal -SDS-. A ban ca da dos em pre ga do res tem como re pre sen tanões
atuais a Con fe de ração Na cio nal da Indús tria -CNI-, a Con fe de ração Na -
cio nal do Co mér cio -CNC-, a Con fe de ração Na cio nal das Insti tuições
Fi nan cei ras -CNF- e a Con fe de ração Na cio nal da Agri cul tu ra -CNA-. A
ban ca da do go ver no é re pre sen ta da pelo Mi nis té rio do Tra bal ho e
Empre go, Mi nis té rio da Pre vidência e Assistência So cial, Mi nis té rio da
Agri cul tu ra e BNDES. Os re pre sen tantes dos tra bal ha do res são in di ca -
dos pe las cen trais sin di cais e con fe de rações de tra bal ha do res e os re pre -
sen ta ntes dos em pre ga do res, pe las res pec ti vas con fe de rações.

As co missões es ta duais e mu ni ci pais, ten do em vis ta “o ne ces sá rio
apri mo ra men to do Sis te ma Pú bli co de Empre go”, fo ram ins ti tuí dos, em
1994, pela Re so lução Nº 63 do CODEFAT, que so freu al gu mas al te -
rações atra vés de ou tras Re so luções do re fe ri do órgão, par ti cu lar men te
as de Nº 80 (de 1995), 114 (de 1996), 227, (de 1999), 262 (de 2001), 270 
(de 2001) e 365 (de 2003).

Na ver da de, não cabe ao CODEFAT criar Con sel hos/Co missões,
mas de ter mi nar cri té rios para que se jam, por esse, re con he ci das, uma
vez cria das pe los res pec ti vos po de res exe cu ti vos es ta duais e
mu ni ci pais.

Nos ter mos da Re so luç ão Nº 63, os Con sel hos/Co miss ões são de fi -
ni dos “como um órgão ou instância co le gia da, de caráter per ma nen te e

Desenvolvimento das políticas públicas de emprego no Brasil 117

11O Pro gra ma de For maç ão de Con sel hei ros, no ano de 2006, coor de na do pela Uni tra -
bal ho e pelo Diee se, em conv ênio fir ma do com o MTE, de ri va des se con tex to.

12Para es sas e as in for maç ões que se guem, a res pei to da le gis laç ão so bre o FAT., o
CODEFAT e as Co miss ões/Con sel hos Esta duais e Mu ni ci pais, ver site do MTE
(http://www.mte.gov.br/le gis la cao/de fault.asp).



de li be ra ti vo”, com com po siç ão tri par ti te e pa ri tá ria, cu jos re pre sen tan tes 
de vem ser “in di ca dos pe las res pec ti vas or ga ni zaç ões, den tre as mais re -
pre sen ta ti vas, de co mum acor do com o CODEFAT e com a Co miss ão
Esta dual, quan do se tra tar de Co miss ão Mu ni ci pal”.

Con for me a Re so luç ão de Nº 80, a Co miss ão/Con sel ho de ve rá ser
com pos ta por no mí ni mo seis e no má xi mo quin ze mem bros ti tu la res,
sem pre pre ser van do seu ca rá ter tri par ti te e pa ri tá rio. A Re so luç ão de Nº
114 es ten de o nú me ro má xi mo de mem bros para de zoi to. A Re so luç ão de
Nº 80 ins ti tui o man da to de cada re pre sen tan te para três anos, sen do per -
mi ti da uma re con duç ão. A Re so luç ão de Nº 114 al te ra a an te rior para até
três anos. Nos ter mos da Re so luç ão de Nº 80 fi cou es ta be le ci do, ain da,
que a Pre sidê ncia da Co miss ão/Con sel ho será exer ci da em sis te ma de ro -
dí zio, en tre as três ban ca das, ten do o man da to du raç ão de um ano, sen do
ve da da a re con duç ão para pe río do con se cu ti vo. Con for me a mes ma, pela
ati vi da de exer ci da na Co miss ão/Con sel ho, seus mem bros não po der no
re ce ber qual quer tipo de re mu ne raç ão ou be ne fí cio. Fi cou es ta be le ci do,
ain da, que a existência de Co miss ão/Con sel ho de Empre go é uma con diç -
ão ne ces sá ria para a trans ferê ncia de re cur sos do FAT.

Nos ter mos da Re so luç ão de Nº 262, aos Con sel hos/Co miss ões fo -
ram atri buí das as se guin tes res pon sa bi li da des prin ci pais13, apro var seu
Re gi men to Inter no; ho mo lo gar o Re gi men to Inter no das co miss ões ins ti -
tuí das mu ni ci pais ou por mi cro rre gio nais; sub si diar as de li be raç ões do
CODEFAT; pro por aos órg ãos exe cu to res das aç ões do sis te ma pú bli co
de em pre go, me di das efe ti vas de com ba te ao de sem pre go; pro mo ver o in -
tercâmbio de in for maç ões com ou tras co miss ões es ta duais e mu ni ci pais;
pro ce der ao acom pan ha men to da aç ões do sis te ma pú bli co de em pre go;
par ti ci par da ela bo raç ão, apro vaç ão e ho mo lo gaç ão do Plan si ne, em ar ti -
cu laç ão com as co miss ões mu ni ci pais; apro var o re la tó rio das ati vi da des
des cen tra li za das, exe cu ta das no âmbi to do SINE; ava liar a fo ca li zaç ão
das aç ões do PROGER; ar ti cu lar-se com en ti da des da rede de edu caç ão
pro fis sio nal, vi san do es ta be le cer par ce rias que ma xi mi zem o in ves ti -
men to do FAT nas  aç ões do sis te ma pú bli co de em pre go; apro var e ho -
mo lo gar o Pla no Esta dual de Qua li fi caç ão e acom pan har sua exe cuç ão fí -
si co-fi nan cei ra, em ar ti cu laç ão com as co miss ões mu ni ci pais; ma ni fes -
tar-se quan to ao cum pri men to dos re qui si tos mí ni mos de qua li fi caç ão
téc ni ca de en ti da des exe cu to ras de pro gra mas de qua li fi caç ão
pro fis sio nal.

A im portância dos Con sel hos/Co missões para a cons trução de um
Sis te ma Pú bli co de Empre go, Tra bal ho e Ren da14 con tras ta fla gran te -
men te com a fra gi li da de das in for mações ofi ciais so bre suas con dições
de existência e fun cio na men to nos âmbi tos es ta dual e mu ni ci pal. Algu -
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13A Re so luç ão de Nº 262, de 2001, foi a úl ti ma que se re fe riu de modo mais am plo e sis -
te má ti co a esse as sun to. A pri mei ra foi a pró pria Re so luç ão de Nº 63, de 1994.

14Como ates tam as re fe ri das Re so luç ões do CODEFAT e do II Con gres so Na cio nal do
Sis te ma Pú bli co de Empre go, Tra bal ho e Ren da, São Pau lo: MTE, CODEFAT,
FONSET, 2005.



mas in for mações en con tra vam-se dis po ní veis no site do MTE até mea -
dos do pri mei ro se mes tre de 2006.

No que se re fe re às co miss ões es ta duais de em pre go, cons ta que
est ão ho mo lo ga das nos vin te e sete (27) es ta dos do país. So bre as co -
miss ões mu ni ci pais, de um to tal de 5.562 mu ni cí pios atual men te exis -
ten ões no país, em fe ve rei ro de 2006, exis tiam 2.979 en tre cria das e ho -
mo lo ga das, o que re pre sen ta va 54% do nú me ro de mu ni cí pios. Su pon do 
que as co miss ões est ão prio ri ta ria men te nos mu ni cí pios de maior por te,
este per cen tual deve ain da au men tar bas tan te em re laç ão à pro porç ão da
po pu laç ão com preen di da nos te rri tó rios onde atuam.

5. Di le mas das co missões no mo men to atual

Para uma dis cuss ão pre li mi nar so bre as quest ões que en vol vem a
existência, o fun cio na men to, as con diç ões de atuaç ão, os di le mas e as
po ten cia li da des das co miss ões de em pre go, lan ça mos mão de in for maç -
ões e re flex ões re cen tes, pos si bi li ta das, so bre tu do, pelo pro ces so de
ava liaç ão ex ter na ins ti tu cio nal do Pla no Na cio nal de Qua li fi caç ão e pela 
ex pe riên cia do Pro gra ma de For maç ão de Con sel hei ros, con ti das em:
Vé ras de Oli vei ra (2006), Vé ras de Oli vei ra e So chac zews ki (2007),
Saul et al. (2007), Cândi da et al. (2007), Ri bei ro e Krau se (2007) e nos
re gis tros dos de ba ões pro du zi dos ao lon go do cur so de for maç ão dos
con sel hei ros15.

Como for ma de or ga ni zaç ão da re flex ão, pro po mos os se guin tes
ei xos: pro ble ma ti zaç ão quan to à de li mi taç ão dos pa péis a se rem de sem -
pen ha dos pe las co miss ões; iden ti fi caç ão e pro ble ma ti zaç ão de suas con -
diç ões de efe ti vi da de, quan to às ex pec ta ti vas so cial men te cria das em
tor no de sua atuaç ão; iden ti fi caç ão e pro ble ma ti zaç ão de suas con diç ões 
de via bi li da de fun cio nal; pro po siç ão so bre con diç ões de seu for ta le ci -
men to so cial e po lí ti co.

a) So bre a de li mi taç ão dos pa péis das co miss ões

A de li mi taç ão dos pa péis a se rem de sem pen ha dos pe las co miss ões
de em pre go con ti nua um pro ces so em aber to, seja por que as atri buiç ões
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15Os quais fo ram pro pi cia dos sob as se guin tes con diç ões: “A uti li zaç ão de téc ni cas pe -
da gó gi cas dia ló gi cas para a abor da gem das iden ti da des e di fe ren ças exis ten tes en tre
os par ti ci pan tes, seja quan to à ban ca da que re pre sen tam, seja quan to a ou tros cri té -
rios, tais como sexo, ida de, es co la ri da de etc, pos si bi li tou a cons truç ão de diá lo gos e o 
tra ta men to de mo crá ti co dos con fli tos de opi ni ões so bre os te mas re la cio na dos às suas 
prá ti cas. As Co miss ões/Con sel hos fo ram abor da das como es pa ços pú bli cos ca pa zes
de, a par tir de si tuaç ões de clas se dis tin tas e con fli tan tes, con fi gu rar como es pa ços de
cons truç ão -sob de ba te e ne go ciaç ão pú bli ca- de con sen sos so bre quest ões do de sen -
vol vi men to lo cal numa pers pec ti va sus ten tá vel. O pano de fun do da pro po siç ão me -
to do ló gi ca ado ta da no cur so foi a pos si bi li da de de se de sen vol ver uma pe da go gia
fun da da no diá lo go so cial en tre ato res que re pre sen tam in te res ses dis tin tos (tri par tis -
mo), de modo a apon tar para a con so li daç ão de es pa ços pú bli cos sub stan ti va men te
de mo crá ti cos, e as sim ca pa zes de con tri buir para uma efe ti va de mo cra ti zaç ão das po -
lí ti cas pú bli cas” (Pon tual, 2007: 145).



for mais est ão su jei tas per ma nen te men te a re de fi niç ões16, seja por que
tem pre va le ci do, quan to a tal as pec to, uma si tuaç ão am bí gua. O ca rá ter
de li be ra ti vo des sas atri buiç ões, pre vis tas na Re so luç ão 63 e nas que a
mo di fi ca ram (sem pre pon tual men te) não fica evi den te.

“Entre es ses quin ze itens, ape nas três usam o ver bo “apro var” no
seu enun cia do: na pri mei ra vez, para se re fe rir ao pró prio Re gi men -
to Inter no da Co miss ão; na se gun da, re fe rin do-se ao re la tó rio das
ati vi da des des cen tra li za das, uma vez exe cu ta das no âmbi to do Sis -
te ma Na cio nal de Empre go; ape nas no que tra ta do Pla no Esta dual
de Qua li fi caç ão é que se lhe atri bui um sig ni fi ca do mais efe ti vo.
Nos de mais ca sos, os ver bos usa dos são: “ho mo lo gar”, “sub si diar”,
“pro por”, “ar ti cu lar-se”, “pro mo ver”, “acom pan har”, “par ti ci par”,
“in di car”, “ma ni fes tar-se” e “ava liar”, e se re fe rem, so bre tu do, ao
acom pan ha men to e pro po siç ão de su gest ões re la cio na das às po lí ti -
cas pú bli cas de em pre go, tra bal ho e ren da” (Vé ras de Oli vei ra e So -
chac zews ki, 2007: 141-142).

Há uma quei xa ge ne ra li za da, en tre os con sel hei ros es ta duais, de
que as co missões es ta duais li mi tam-se a apro var o PLANTEAQ e o
PLANSINE. Além dis so, como os cro no gra mas de exe cução se es ta be -
le cem sem pre com pra zos mui to exí guos e as con dições ofe re ci das aos
con sel hei ros são em ge ral in su fi cienões, agra vam-se as di fi cul da des de
par ti ci pação da co missão no pla ne ja men to, mo ni to ra men to e ava liação
des sas ações. No que tan ge às co missões mu ni ci pais, a in de fi nição de
atri buições é ain da mais con tun den te, res trin gin do-se pra ti ca men te ao
pa pel de in di car de man das para os PLANTEQs.

Em um ní vel de al can ce me nor, en tre os con sel hei ros, si tuam-se as
pos si bi li da des das co miss ões de em pre go, de um lado, en quan to es tra té -
gias de pro moç ão e con cer taç ão de uma ação te rri to ria li za da, vi san do o
de sen vol vi men to lo cal sus ten tá vel (Lima, 2007). Assim como, de ou tro,
en quan to es pa ços de des cen tra li zaç ão da ação pú bli ca, de pro moç ão da
par ti ci paç ão so cial na gest ão pú bli ca, de de mo cra ti zaç ão da re laç ão Esta -
do-so cie da de. Tra ta-se de pos si bi li da des ten sio na das por uma cul tu ra po -
lí ti ca, que tam bém en vol ve os con sel hei ros, his to ri ca men te mar ca da pelo
clien te lis mo, pa tri mo nia lis mo e au to ri ta ris mo (Dag ni no, 2002).

b) So bre as con diç ões de efe ti vi da de das co miss ões

Para além de uma de fi nição mais cla ra e mel hor for mu la da dos fins 
a que se prop te ou que são de man da dos por ou trem, a con so li dação das
co missões de em pre go e de seus pa péis so ciais de pen de do que aqui de -
no mi na mos de con dições de efe ti vi da de. Diz res pei to a re ferências (em -
bo ra sem pre pro ble má ti cas) de cons trução de uma dinâ mi ca vir tuo sa,
ca paz de pos si bi li tar a con se cução dos seus fins mais es tra té gi cos. 
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16A Re so luç ão de Nº 63 do CODEFAT, de 1994, que ins ti tuiu as co miss ões es ta duais e
mu ni ci pais de em pre go e de fi niu as con diç ões de sua criaç ão, foi mo di fi ca da vá rias
ve zes, em bo ra sem pre em ca rá ter pon tual. Sen do que a úl ti ma dela foi a de Nº 262, de
2001 (Co de fat, 2006).



Um pri mei ro as pec to re la cio na-se ao tema da re pre sen ta ti vi da de
das co miss ões, o qual en vol ve di ver sas di mens ões: co me çan do com os
pro ce di men tos de de fi niç ão das ins ti tuiç ões que, em seu con jun to, de -
vem re pre sen tar o mais sa tis fa to ria men te pos sí vel as três ban ca das que
lhes são cons ti tu ti vas; pas san do pelo re qui si to da re pre sen ta ti vi da de das 
ins ti tuiç ões es col hi das, quan to aos seg men tos que se si tuam em suas
res pec ti vas ba ses so ciais; até o re qui si to da re pre sen ta ti vi da de do con -
sel hei ro, que de pen de não só de sua re pre sen ta ti vi da de so cial men te
cons truí da, re fe ri da à sua tra je tó ria so cial, mas tam bém de sua ca pa ci da -
de de man ter um elo efe ti vo en tre sua ins ti tuiç ão de ori gem e o es pa ço da 
co miss ão (de modo a cons truir a le gi ti mi da de po lí ti ca de seu pa pel, de
ga ran tir um de sem pen ho com pe ten te de suas funç ões e de pro pi ciar um
flu xo co mu ni ca ti vo efi caz).

No que se re fe re às prá ti cas que cons ti tuem a ex pe riên cia so cial das 
co miss ões de em pre go, um pro ble ma que se apre sen ta, quan to a esse as -
pec to, diz res pei to a uma tens ão:

“en tre a con diç ão de re pre sen tan te de seg men to da so cie da de ci vil,
com in te res se no de sen vol vi men to de po lí ti cas pú bli cas de em pre -
go, tra bal ho e ren da, de um lado, e a con diç ão de exe cu to ra de al gu -
mas des sas po lí ti cas, con fi gu ran do um qua dro de jus ta po siç ão e
con tra diç ão en tre pa péis. Tal si tuaç ão se ve ri fi ca, so bre tu do, no
caso da po lí ti ca pú bli ca de qua li fi caç ão pro fis sio nal, que nos es ta -
dos e mu ni cí pios se tra duz na for ma dos Pla nos Te rri to riais de Qua -
li fi caç ão -PLANTEQs-. Nes ses ca sos é co mum que, en tre as ins ti -
tuiç ões cre den cia das como exe cu to ras, es te jam in cluí das al gu mas
li ga das di re ta men te às ins ti tuiç ões que re pre sen tam, nos res pec ti vos 
Con sel hos/Co miss ões, se jam os Tra bal ha do res, se jam os Empre ga -
do res” (Vé ras de Oli vei ra e So chac zews ki, 2007: 129).

De ou tra par te, quan to à con cepç ão po lí ti co-ins ti tu cio nal do sis te -
ma de co miss ões de em pre go, cada vez mais se imp õe uma dis crepâ ncia
en tre os ter mos da re pre sen taç ão tri par ti te, sur gi da sob o pa ra dig ma for -
dis ta, e a nova rea li da de do mun do do tra bal ho, quan do pas sa a pre va le -
cer uma cada vez mais agu da he te ro ge nei da de das for mas de tra bal ho,
ain da mais se tra tan do de um país onde a ho mo ge nei zaç ão tí pi ca do for -
dis mo ja mais al can çou o pa ta mar es ta be le ci do nos paí ses cen trais.
Entre tan to, e na mes ma lin ha da OIT, os con gres sos do sis te ma pú bli co
de em pre go, tra bal ho e ren da, oco rri dos em 2004 e 2005, ao con trá rio,
só re for ça ram tal pres su pos to.

 “O ca rá ter tri par ti te da com po siç ão do CODEFAT e das Co miss -
ões/Con sel hos de Empre go/Tra bal ho, em bo ra ven ha sen do rea fir -
ma do pela OIT, nos seus fun da men tos prin ci pais, e ten ha sido as su -
mi do no Bra sil como um dos pi la res da cons truç ão do SPETR, ten de 
a ser, em al gu ma me di da, pro ble ma ti za do pela nova rea li da de das
re laç ões de tra bal ho e das for mas de or ga ni zaç ão dos tra bal ha do -
res” (Vé ras de Oli vei ra e So chac zews ki, 2007: 154).
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Ou tros as pec tos do que de no mi na mos de con diç ões de efe ti vi da de
da atuaç ão das co miss ões de em pre go po dem ser as sim des cri tos: ca pa -
ci da de de ar ti cu laç ão po lí ti co-ins ti tu cio nal das co miss ões, seja para
den tro, no âmbi to do sis te ma de co miss ões de em pre go (den tro e en tre
te rri tó rios di ver sos e en vol ven do os ní veis mu ni ci pal, es ta dual e na cio -
nal), seja para fora, na sua re laç ão com ou tros es pa ços de re pre sen taç ão
e ne go ciaç ão so ciais (a exem plo dos con sel hos re fe ri dos a ou tras po lí ti -
cas pú bli cas); ca pa ci da de das co miss ões es ta be le ce rem uma co mu ni -
caç ão efi caz com a so cie da de (pu bli ci zan do a agen da e as aç ões das co -
miss ões); ca pa ci da de das ban ca das ar ti cu la rem-se in ter na men te, ga ran -
tin do uma in ter venç ão mi ni ma men te co mum; ca pa ci da de po lí ti ca e téc -
ni ca dos con sel hei ros no que se re fe re aos fins e às es tra té gias de im ple -
men taç ão das po lí ti cas pú bli cas de em pre go e de mais po lí ti cas so ciais;
ca pa ci da de das co miss ões pro mo ve rem e com por ta rem uma dinâ mi ca
in ter na que fa vo re ça a par ti ci paç ão, a so cia li zaç ão de mo crá ti ca das in -
for maç ões, o res pei to às di fe ren ças e di vergências, a pers pec ti va dia ló -
gi ca de tra ta men to dos con fli tos e a re ferê ncia re pu bli ca na do res pei to
ao es pa ço pú bli co; ca pa ci da de do Esta do e da so cie da de cons truí rem po -
lí ti cas pú bli cas de Esta do -para além de po lí ti cas de go ver no-, im pri -
min do-lhe um ca rá ter con tí nuo, ar ti cu la do, sis te má ti co e es tru tu ral.

São di ver sos os pro ble mas que afe tam es sas con diç ões, tais como:
uma pos tu ra ma ni pu la do ra e/ou cen tra li za do ra que mui tas ve zes exer ce
o po der exe cu ti vo nos di ver sos ní veis de cons ti tuiç ão do sis te ma de co -
miss ões de em pre go, afe tan do ne ga ti va men te o de sem pen ho de suas
atri buiç ões, sua dinâ mi ca de fun cio na men to e, até, sua com po siç ão; a
de sar ti cu laç ão en tre as co miss ões mu ni ci pais e es ta duais e en tre es sas e
o CODEFAT, com pro me ten do a or ga ni ci da de do sis te ma; o ca rá ter des -
con tí nuo dos cro no gra mas de im ple men taç ão das aç ões pro gra ma das no 
âmbi to das po lí ti cas pú bli cas de em pre go, com pro me ten do o de sem pen -
ho das co miss ões no pa pel de con tro le so cial; a pre do minâ ncia de uma
si tuaç ão am bí gua, no que se re fe re à de li mi taç ão das atri buiç ões das co -
miss ões de em pre go, afe ta a mo ti vaç ão e o em pen ho dos con sel hei ros; a
fal ta de pre pa raç ão téc ni ca e po lí ti ca dos con sel hei ros para co rres pon de -
rem às ne ces si da des sus ci ta das com o pla ne ja men to, mo ni to ra men to e
ava liaç ão das aç ões de po lí ti cas pú bli cas de em pre go em im ple men taç ão 
em seus res pec ti vos te rri tó rios (Vé ras de Oli vei ra, 2006; Saul et al.,
2007; Ri bei ro e Krau se, 2007).

c) So bre as con diç ões de via bi li da de fun cio nal das co miss ões

Por con dições de via bi li da de fun cio nal das co miss ões de em pre go
en ten de mos como sen do aque las con diç ões que con co rrem para
dotá-las de um su por te bá si co de fun cio na men to. Re la cio na-se, por
exem plo, às nor ma ti zaç ões, que são de res pon sa bi li da de do CODEFAT,
atra vés de suas Re so luç ões, mas tam bém das pró prias co miss ões, atra -
vés de seus res pec ti vos re gi men tos in ter nos.
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O fi nan cia men to das aç ões atri buí das à res pon sa bi li da de das co -

miss ões é ou tro re qui si to fun da men tal, mas quan to à isso há mui tas

quei xas de con sel hei ros, que com a fal ta de re cur sos jus ti fi cam a ausê -

ncia de um maior em pen ho de sua par te no acom pan ha men to da im ple -

men taç ão das aç ões das po lí ti cas pú bli cas de em pre go pos tas sob o con -

tro le so cial das co miss ões. Na maio ria das ve zes não há pre vis ão or ça -

men tá ria para tal. Alia do ao fi nan cia men to, a in fra-es tru tu ra dis po ni bi li -

za da para o seu fun cio na men to, par ti cu lar men te na for ma de es pa ços e

equi pa men tos, tam bém é in dis pen sá vel a um fun cio na men to mí ni mo

por par te das co miss ões, em bo ra nem sem pre as co miss ões ten ham essa

ga ran tia.

Para com ple tar esse qua dro, a dis po ni bi li da de dos con sel hei ros

para de sem pen ha rem tal atri buiç ão (de di caç ão de tem po) é igual men te

de ci si va. Entre tan to, quan to a esse as pec to, os pro ble mas são vá rios. Os

con sel hei ros, em ge ral, vi vem sob uma so bre car ga de atri buiç ões, mui -

tos dos quais par ti ci pam de vá rios con sel hos de gest ão (saú de, edu caç -

ão, de sen vol vi men to etc) em seus res pec ti vos mu ni cí pios e es ta dos. De

ou tra par te, nem sem pre há a mo ti vaç ão su fi cien te, seja por que as atri -

buiç ões das co miss ões e dos con sel hei ros são ti das como in con sis ten tes, 

seja por que o con sel hei ro não se sen te su fi cien te men te pre pa ra do para

de sem pen har ade qua da men te o seu pa pel, seja ain da por que não há

coin cidê ncia de in te res ses do con sel hei ro e/ou da ins ti tuiç ão que re pre -

sen ta em re laç ão aos fins pro pos tos para as aç ões de po lí ti cas pú bli cas

pre vis tas. 

d) So bre as con diç ões de for ta le ci men to so cial e po lí ti co das
co miss ões

As si tuaç ões que po dem al te rar po si ti va men te a rea li da de das co -

miss ões, sem que isso de pen da ne ces sa ria men te de uma lon ga ma tu raç -

ão (só cio-cul tu ral) de no mi na mos aqui de con dições de for ta le ci men to

so cial e político. Po dem ser: uma ação for ma ti va, para o pú bli co dos

con sel hei ros, am pla, ar ti cu la da na cio nal men te e de ca rá ter per ma nen te

(como um des do bra men to da ex pe riên cia rea li za da em 2006); um rea -

rran jo ins ti tu cio nal acom pan ha do de uma re de fi niç ão da base de fi nan -

cia men to, co lo ca dos sob um novo e mais am plo es ta tu to le gal (na lin ha

do que re sul tou, como de li be raç ão, do II Con gres so do Sis te ma Pú bli co

de Empre go, Tra bal ho e Ren da, rea li za do em 2005); uma dinâ mi ca de

de ba tes e ar ti cu laç ões que en vol va os di ver sos ato res so ciais par ti ci pan -

tes do sis te ma de co miss ões de em pre go e em to dos os âmbi tos de re pre -

sen taç ão (a exem plo dos con gres sos na cio nais rea li za dos em 2004 e

2005); um es for ço de pu bli ci zaç ão da agen da das co miss ões, as sim

como das ne go ciaç ões e de cis ões e dos ato res so ciais que a cons ti tuem.
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6. Con si de rações fi nais

Do mes mo modo que as po lí ti cas pú bli cas de em pre go se si tuam,
na ex pe riência glo bal con tem porâ nea, en tre o pa ra dig ma da fle xi bi li da -
de e a re sistência à pre ca ri zação do tra bal ho17, as co missões de em pre go
se si tuam, na ex pe riência bra si lei ra con tem porâ nea, en tre o pa ra dig ma
da par ti ci pação de mo crá ti ca e os ris cos da coop tação clien te lis ta e/ou
pri va tis ta.

São vá rios os fa to res que po dem in ci dir no sen ti do de orien tar o
rumo da his tó ria para um ou ou tro ca min ho. Cer tos avan ços ins ti tu cio -
nais são im pres cin dí veis, para, por exem plo, se ga ran tir uma base de fi -
nan cia men to re gu lar para as aç ões das co miss ões e um pa pel mel hor de -
fi ni do e de ca rá ter mais es tra té gi co a es sas, na cons truç ão do Sis te ma
Pú bli co de Tra bal ho, Empre go e Ren da. Quan to a isso, o Con gres so Na -
cio nal pre ci sa ser con ven ci do da sua im portância, ao mes mo tem po em
que, en quan to tendência mun dial, as po lí ti cas so ciais vi vem um mo -
men to his tó ri co de re vés. Aos agen tes so ciais e po lí ti cos mais in te res sa -
dos na de fe sa das po lí ti cas so ciais e do tra bal ho (as or ga ni zaç ões dos tra -
bal ha do res, em prin cí pio) co lo ca-se o imen so de sa fio de rein ven tar-se
como es pa ços de re pre sen taç âo, de ar ti cu laç âo e mo bi li zaç âo, de ela bo -
raç âo e pro po siç âo, que seja ca paz de pu bli ci zar (em no vos ter mos) a
(nova) quest âo so cial. Mas esse é um ou tro de ba te.
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Re su mo:

O pre sen te ar ti go tra ta do pro ces so his tó ri co de cons truç ão das po -
lí ti cas pú bli cas de em pre go no Bra sil, dan do ênfa se ao mo men to atual,
no qual o de ba te gan hou uma di mens ão pú bli ca mais am pla e ad qui riu
um sen ti do po lí ti co e ins ti tu cio nal mais ar ti cu la do, ao cen trar-se na pro -
pos ta de um Sis te ma Pú bli co de Tra bal ho e Empre go e Ren da. Tan to no
que se re fe re à di mens ão his tó ri ca, quan to aos di le mas atuais, o caso bra -
si lei ro, sem pre que pos sí vel, é con tras ta do com o qua dro in ter na cio nal.
A pers pec ti va da abor da gem re fe re-se aos de sa fios atuais quan to à par ti -
ci paç ão e con tro le so ciais pos si bi li ta dos por tal pro ces so, des ta can do-se
a cons ti tuiç ão das co miss ões de em pre go a par tir de 1994 e a rea li zaç ão
de dois con gres sos na cio nais para tra tar do tema, em 2004 e 2005.

Pa lav ras-cha ve: Po lí ti cas pú bli cas de em pre go, sis te ma pú bli co
de em pre go, con tro le so cial, co miss ões de em pre go.

Sum mary:

The fo llo wing ar ti cle deals with the his to ri cal pro cess of the pu blic
job po li tics cons truc tion in Bra zil, emp ha si zing the cu rrent mo ment, at
which the de ba te gai ned an am pler pu blic di men sion and ac qui red a bet -
ter ar ti cu la ted di rec tion, ins ti tu tio nally and po li ti cally, by fo ca li zing the
Pu blic System of Work and Job and Inco me pro po sal. Not only about
the his to ri cal di men sion, but also about the cu rrent quan da ries, the bra -
zi lian case, whe ne ver it is pos si ble, is con tras ted with the in ter na tio nal
sce nery. The pers pec ti ve men tions the cha llen ges re la ted to the ac tual
par ti ci pa tion and the so cial con trol, made pos si ble be cau se of the men -
tio ned pro cess, being emp ha si zed the cons ti tu tion of the com mis sions
of job sin ce 1994 and the ac com plish ment of two na tio nal con gres ses
about this sub ject, in 2004 and in 2005.

Key Words: Pu blic po li tics of job, pu blic system of job, so cial
con trol, com mis sions of job.
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