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RESUMO 

 

O cenário de trabalho para juventude brasileira demonstra historicamente um crescente 

número de jovens sem formação profissional, com emprego e carreira profissional precários o 

que denuncia a insegurança da transição da escola ao mundo do trabalho. Situação agravada 

face às recentes transformações ocorridas como a financeirização, a reestruturação produtiva, 

os processos de uberização e o cenário planetário pandêmico do presente. Contribuindo com o 

agravamento da falta de acesso e desagregação social e assim desfavorecendo a inserção ao 

mercado de trabalho e aumentando a permanência dos(as) jovens por mais tempo na Fila de 

Espera. A presente tese tem o objetivo de descrever e analisar dentro do processo de inserção 

ao mundo do trabalho, os sentidos que os (as) jovens atribuem a sua primeira experiência 

laboral no âmbito de um programa federal, voltado a inserção de jovens no mercado de 

trabalho – o Jovem Aprendiz. Considerando a esfera da formação profissional  dentro do  

universo  das instituições qualificadas em formação técnica profissional e regulamentadas 

para executarem o programa, dentre elas, foi definido as entidades qualificadoras  

mantenedoras de projetos sociais, conveniadas com empresas da Região Metropolitana de São 

Paulo, reconhecidas como Entidades sem Fins Lucrativos que tenham o registro no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do   Adolescente — CMDCA, também o pressuposto à 

assistência ao adolescente e jovem mais vulnerável e em risco. As hipóteses centram-se de 

que o processo de transição do(a) jovem mais vulnerável e em risco que busca formação 

qualificada mediada por essas entidades sem fins lucrativos, responsáveis pela qualificação é 

marcado por desproteção. O que atinge o acesso em condições adequadas ao mercado de 

trabalho e o padrão de inserção ocupacional. Do mesmo modo, influencia o sentido do 

trabalho atribuído por essa população. Assim como a preparação promovida nesses locais não 

consideram os padrões heterogêneos de integração da juventude. Além disso, a abordagem de 

ações verticais legitimadas pelo Programa colabora para a manutenção  da trajetória recente 

da juventude mais vulnerável  a condições de transição sem proteção. 

 

Palavras - chaves: Juventudes; Trabalho; Formação. 
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ABSTRACT 

The work scenario for Brazilian youth historically shows a growing number of young 

people without professional training, with precarious jobs and professional careers, which 

denounces the insecurity of the transition from school to the world of work. This situation is 

aggravated in face of the recent transformations that have occurred, such as financialization, 

productive restructuring, the uber processes, and the present pandemic planetary scenario. 

Contributing to the worsening of the lack of access and social disintegration and thus 

disfavoring the insertion in the job market and increasing the permanence of young people for 

a longer time in the Waiting Queue. The present thesis aims to describe and analyze, within 

the process of insertion into the world of work, the meanings that young people give to their 

first work experience in the scope of a federal program aimed at inserting young people into 

the job market - the Young Apprentice. Considering the sphere of professional training within 

the universe of institutions qualified in technical and professional training and regulated to run 

the program, among them, it was defined the qualifying entities that maintain social projects, 

partnered with companies in the Metropolitan Region of São Paulo, recognized as Non-Profit 

Entities that are registered with the Municipal Council for the Rights of Children and 

Adolescents - CMDCA, also the assumption of assistance to adolescents and young people 

most vulnerable and at risk. The hypothesis centers on the fact that the transition process of 

the most vulnerable and at-risk young people who seek qualified training mediated by these 

non-profit entities responsible for qualification is marked by unprotection. This affects access 

under adequate conditions to the job market and the pattern of occupational insertion. In the 

same way, it influences the meaning of work attributed by this population. Likewise, the 

preparation promoted in these places does not consider the heterogeneous patterns of 

integration of youth. Furthermore, the approach of vertical actions legitimized by the Program 

contributes to the maintenance of the recent trajectory of the most vulnerable youth to 

conditions of transition without protection. 

 

Keywords: Youth; Work; Training. 
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RESUMEN 

El escenario laboral de la juventud brasileña muestra históricamente un número 

creciente de jóvenes sin formación profesional, con empleos y carreras profesionales 

precarias, lo que denuncia la inseguridad de la transición de la escuela al mundo del trabajo. 

Esta situación se ha agravado debido a las recientes transformaciones como la 

financiarización, la reestructuración productiva, los procesos uber y el actual escenario 

planetario pandémico. Contribuyendo con el agravamiento de la falta de acceso y la 

desintegración social y, por lo tanto, desfavoreciendo la inserción en el mercado de trabajo y 

aumentando la permanencia de los jóvenes por más tiempo en la cola de espera. La presente 

tesis tiene como objetivo describir y analizar dentro del proceso de inserción en el mundo del 

trabajo, los significados que los jóvenes dan a su primera experiencia laboral en el ámbito de 

un programa federal, enfocado a la inserción de los jóvenes en el mercado laboral - el Joven 

Aprendiz. Considerando el ámbito de la formación profesional dentro del universo de 

instituciones calificadas en la formación técnica profesional y reguladas para ejecutar el 

programa, entre ellas, se definieron las entidades calificadas que mantienen proyectos 

sociales, convenios con empresas de la Región Metropolitana de São Paulo, reconocidas 

como Entidades sin Fines de Lucro que están registradas en el Consejo Municipal de los 

Derechos del Niño y del Adolescente - CMDCA, también la asunción de la asistencia a los 

adolescentes y jóvenes más vulnerables y en riesgo. Las hipótesis se centran en que el proceso 

de transición de los jóvenes más vulnerables y en riesgo que buscan una formación 

cualificada mediada por estas entidades sin ánimo de lucro encargadas de la cualificación está 

marcado por la desprotección. Esto afecta al acceso en condiciones adecuadas al mercado de 

trabajo y al modelo de inserción laboral. Del mismo modo, influye el significado del trabajo 

atribuido por esta población. Asimismo, la preparación que se promueve en estos lugares no 

contempla las heterogéneas pautas de integración de los jóvenes. Además, el enfoque de las 

acciones verticales legitimado por el Programa contribuye a mantener la trayectoria reciente 

de los jóvenes más vulnerables a condiciones de transición sin protección. 

 

Palabras-clave: Juventud; Trabajo; Formación. 
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ABSTRAIT 

Le scénario historique du travail des jeunes au Brésil montre un nombre croissant de 

jeunes sans formation professionnelle, avec des emplois et des carrières professionnelles 

précaires, ce qui dénonce l'insécurité de la transition de l'école au travail. Cette situation s'est 

aggravée en raison de transformations récentes telles que la financiarisation, la restructuration 

de la production, les processus uber et le scénario actuel de pandémie mondiale. Contribuer à 

l'aggravation du manque d'accès et de la désintégration sociale, ce qui entrave l'insertion sur le 

marché du travail et augmente la permanence des jeunes dans la file d'attente. Cette thèse vise 

à décrire et à analyser, dans le contexte du processus d'intégration dans le monde du travail, 

les significations que les jeunes donnent à leur première expérience professionnelle dans le 

cadre d'un programme fédéral, axé sur l'intégration des jeunes sur le marché du travail - le 

Jeune Apprenti. En considérant la sphère de la formation professionnelle dans l'univers des 

institutions qualifiées en formation professionnelle technique et réglementées pour la mise en 

œuvre du programme, parmi elles ont été définies les entités qualifiées qui maintiennent des 

projets sociaux, des accords avec des entreprises dans la zone métropolitaine de Sao Paulo, 

reconnues comme des entités à but non lucratif et enregistrées auprès du Conseil municipal 

pour les droits des enfants et des adolescents - CMDCA, également chargé d'aider les 

adolescents et les jeunes les plus vulnérables et à risque. Les hypothèses sont centrées sur le 

fait que le processus de transition des jeunes les plus vulnérables et à risque qui cherchent une 

formation qualifiée médiée par ces entités à but non lucratif chargées de la qualification est 

marqué par la non-protection. Cela affecte l'accès, dans des conditions appropriées, au marché 

du travail et au modèle d'insertion professionnelle. Elle influence également le sens du travail 

attribué par cette population. De même, la préparation promue dans ces lieux ne tient pas 

compte des modèles hétérogènes d'intégration des jeunes. De plus, l'approche d'action 

verticale légitimée par le programme contribue à maintenir la trajectoire récente des jeunes les 

plus vulnérables vers des conditions de transition non protégées. 

 

Mots-clés: Jeunesse, Travail, Formation. 
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EFEITO FILA DE ESPERA: JUVENTUDES, FORMAÇÃO E TRABALHO 

 

1.INTRODUÇÃO 

Toda criança e jovem se deparam, em algum momento de sua vida, com a 

questão: O que você vai ser quando crescer? A resposta dada e esperada, quase 

sempre, diz respeito a uma identificação com uma profissão, um trabalho, um 

emprego.(Monteiro,2014) 

 

No Brasil, são consideradas jovens as pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Conforme a 

Convenção nº 138 da OIT (1973)
1
 sobre a idade mínima para admissão em emprego, 

ratificada no Brasil em 28/06/2001, a idade mínima para o trabalho no país é 16 anos, com 

exceção para a aprendizagem, que é permitida a partir dos 14 anos. 

Considerando juventude essa faixa etária, e que o conjunto desses sujeitos prefigura o 

futuro de uma sociedade, é preciso entender o investimento que tal sociedade tem feito nesse 

setor. 

A juventude é demarcada por particularidades e singularidades, portanto, é essencial 

compreender os aspectos que a caracteriza em espaços e tempos específicos, bem como os 

inúmeros e distintos fatores envolvidos como: as instituições partícipes, o relacionamento 

com as gerações antecedentes, os mecanismos envolvidos em sua autonomia ou tutela, os 

valores produzidos e as muitas e desiguais formas de viver as expressões culturais 

construídas.  

Ainda nesse contexto, o aspecto econômico familiar e o desejo de autonomia 

financeira influenciam a complexidade dos padrões de transição e inserção, que caracteriza a 

realidade de muitos jovens e adolescentes que buscam o equilíbrio entre o estudo, a formação 

profissional e o trabalho. 

                                                 

1
 Objetiva a abolição do trabalho infantil, ao estipular que a idade mínima de admissão ao emprego não 

deverá ser inferior à idade de conclusão do ensino obrigatório. Entrada em vigor em 19 de junho 1976.Fonte:Leis 

e Normas Internacionais 
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 Diante das incertezas do futuro relacionada a esta população são aprofundadas com as 

transformações no trabalho que veem reproduzindo o agravamento da marginalização e 

desagregação social e assim desfavorecendo a inserção ao mercado de trabalho e contribuindo 

para que os(as) jovens  aumentem e permaneçam por mais tempo na Fila de Espera.  

Seguindo os passos de alguns autores (Pais,2001;Sposito,2002) para além de uma 

delimitação etária , nessa pesquisa a juventude será considerada como uma categoria em 

permanente construção social e histórica onde se incorpora a complexidade da vida que 

organiza as múltiplas maneiras de viver a condição juvenil( Ibase,2005,p.7) 

Conforme (Sposito,2002 e Corrochano,2004)a juventude brasileira é marcada por uma 

grande diversidade no âmbito das experiências de trabalho, da escolarização e do lazer. Sendo 

interferida por várias dimensões em suas trajetórias entre elas a sociabilidade, a identidade 

grupal, o processo de inserção no mundo do trabalho, a escolarização, as relações afetivas e 

sexuais, o consumo juvenil e as relações familiares. 

Dessa forma para essa pesquisa serão considerados dois aspectos dentro deste âmbito 

– o trabalho e a formação - sem desmerecer a importância das outras dimensões e sem deixar 

de fazer relações com elas quando se fizer necessário-, tendo como objeto de investigação 

descrever e analisar dentro do processo de inserção ao mundo do trabalho os sentidos que o 

(a) jovens atribuem a sua primeira experiência laboral no âmbito de um programa federal 

voltado a inserção de jovens no mercado de trabalho – o Jovem Aprendiz.  

Certamente o cenário de trabalho para juventude brasileira demonstra historicamente 

um crescente número de jovens sem formação profissional, com emprego e carreira 

profissional precários o que denuncia a insegurança da transição da escola para o mundo do 

trabalho. Conforme Antunes (2000), a classe-que-vive-do-trabalho defronta-se com a dialética 

de lutar por conseguir uma inclusão profissional e social ou enfrentar a exclusão e a 

marginalização, sendo os jovens também integrantes deste cenário. 

A relevância deste assunto se faz por se compreender que a função da transição da 

escola para o trabalho intenciona que os jovens se tornem membros plenos ou não de uma 

sociedade; por isso, têm um papel crítico na juventude. 

 Nesse sentido é fundamental considerar o que é estar bem ou mal preparado para 

enfrentar instituições mais ou menos severas, pois devemos ressaltar os aspectos que afetam 

durante a transição como os arranjos estruturais, institucionais, mercado de trabalho, 

organização da educação geral e profissionalizante. 



40 

 

Do mesmo modo se houve suporte formal ou não das instituições do estado, das 

escolas, da família e dos amigos. O que torna necessário também considerar as questões da 

assistência e suporte, bem como, o acúmulo individual de competências, capacidades e 

educação que receberam durante sua trajetória educacional, o que pode facilitar ou dificultar a 

passagem bem-sucedida ao mundo do trabalho. 

Portanto, compreender os jovens em seu processo de transição ao mundo do trabalho é 

algo muito mais complexo do que parece. As estruturas de transição expõem os atores sociais 

com suas estruturas e processos envolvidos pelos jovens, mulheres e homens, no mundo do 

trabalho. Situação que vem se agravando face às recentes transformações que ocorrem no 

mundo do trabalho com a financeirização, a reestruturação produtiva, os processos de 

uberização, entre outros. 

Em meio a esse cenário ao considerar a esfera da formação profissional, se percebe o 

processo da solidificação e a desigualdade, principalmente entre jovens brasileiros(as) numa 

condição mais vulnerável cuja participação em treinamento profissional parece mais um 

sonho. Principalmente ao fazer o recorte de gênero as meninas e jovens mulheres são as mais 

afetadas, mesmo sendo mais bem qualificadas, pois o melhor desempenho estatisticamente 

não garante na maioria das vezes um melhor lugar na Fila de Espera. Em contrapartida, para 

elas são estabelecidas maiores exigências e piores oportunidades de carreira, em comparação 

com os cursos dominados pelos jovens meninos. 

No Brasil, nessa última década, o indicador social já apresentava um elevado índice de 

9,6 milhões de pessoas com idade entre 15 e 29 anos longe da educação e do mercado de 

trabalho formal — Síntese de Indicadores Sociais, elaborada pelo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatísticas – IBGE com base em dados coletados na Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios – PNAD 2012. O grupo correspondeu a 19,6% da população nessa 

faixa etária. O Instituto fez recortes por idade, escolaridade e sexo — neste último, trouxe as 

principais diferenças: as mulheres são 70,3% dos jovens nessa condição. Em 2019, não houve 

alteração significativa nesses dados. 

Tradicionalmente, o Brasil expressa em sua herança cultural a visão de que as 

mulheres ―cuidam da família‖, o que dificulta a sua permanência e entrada no mercado de 

trabalho formal. Os dados de 2012 (IBGE/PNAD)já confirmavam essa tendência através da 

pouca mudança no impacto que a divisão sexual do trabalho traz para a vida das mulheres 

brasileiras.   
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Dentro do arcabouço de 9,6 milhões de pessoas também foi evidenciado o fenômeno 

Nem-Nem. Na tentativa de descrevê-lo, o IBGE (2012) apontou a situação dos jovens 

brasileiros, dentro da faixa etária entre 15 e 29 anos que nem trabalhavam nem estudavam -

Nem-Nem.  

O primeiro recorte apresentado pela PNAD 2012 mostrava que entre os que não 

trabalhavam nem estudavam 10,2% tinham de 15 a 17 anos, 54,6% tinham entre 18 e 24 anos 

e 35,2% de 25 a 29 anos. Já a análise da escolaridade apontou atraso na maior parte dos 

jovens, o que indicou, em muitas situações, abandono da educação formal. Entre as pessoas 

de 15 a 17 anos de idade que não frequentavam escola nem trabalhavam 56,7% não tinham 

ensino fundamental completo (nove anos de estudo). 

O recorte realizado entre pessoas de 18 a 24 anos que já deveriam ter ao menos o 

ensino médio completo (12 anos de estudo) demonstrou que 52,6% não haviam concluído 

essa fase. Das pessoas de 25 a 29 anos de idade que não trabalhavam nem estudavam 51,5% 

tinham até ensino médio incompleto, 39,2% tinham ensino médio completo e apenas 9,3% 

tinham o ensino superior completo ou incompleto.  

O corte por sexo é o que revela as maiores diferenças. Chama a atenção o fato de que 

mais de dois terços (70,3%) dos jovens da geração ―nem-nem‖ sejam mulheres. Entre elas 

58,4% tinham pelo menos um filho. A proporção aumentou de acordo com a idade: as que 

tinham entre 15 a 17 anos representavam 30,0%; a faixa etária de 18 a 24 anos 51,6%; por 

último, as que estavam entre 25 a 29 anos de idade foram 74,1%. Esses índices também 

refletem no crescimento de famílias monoparentais no Brasil.  

Em relação à educação formal em 2012, o PNAD evidenciou o percentual das jovens 

entre 15 e 17 anos de idade que não tinham filho e estavam estudando alcançava 88,1%. Das 

que tinham um filho ou mais, apenas 28,5% estavam estudando. Entre essas últimas, 68,7% 

não estudavam nem haviam completado o ensino médio — o nível adequado de escolaridade 

no Brasil para essa faixa etária.  

Para as mulheres entre 18 e 24 anos, 40,9% das que não tinham filho ainda estudavam. 

Entre as mães, o índice cai quatro vezes – 10,0%. Outras 56,7% não estudavam e não haviam 

completado o ensino médio. Os números acima sugerem uma relação consistente entre 

maternidade, abandono dos estudos e dificuldade de acesso  ao mundo do trabalho produtivo. 
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 Esse conjunto de condições direcionou as ações políticas para a juventude nesta 

última década, levando a aderirem a ideia de programas direcionados a orientação profissional 

com a finalidade de inserir ou até recolocar muitos jovens no mundo do trabalho. 

É importante no que concerne ao desdobramento histórico brasileiro em relação as 

ações políticas para a juventude,  de maneira geral nas literaturas há o consenso do qual 

compartilho, de que houve uma ampliação no que diz respeito a questão da escolarização, 

formação inicial profissional e ações de cidadania.  

Destaco alguns marcos da Política Nacional da Juventude desde sua criação em 2005 

como: o lançamento do Programa Nacional de Inclusão de Jovem -PROJOVEM onde boa 

parte dos programas existentes federais voltados a juventude foram unificados dentre eles, o 

Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego -PNPE que tinha como eixo norteador 

a busca da qualificação profissional e a inserção ao mercado de trabalho. Com a unificação 

também a faixa etária foi alargada e o programa passou a direcionar os jovens entre 15 a 29 

anos.  

Contudo, o PROJOVEM  não teve foco no trabalho; seu objetivo era a concentração 

na elevação da escolaridade e do estímulo à conclusão do ensino fundamental, a qualificação 

profissional e o desenvolvimento de ações comunitárias, a propósito, algo importantíssimo.  

Além disso, emergiram ações de reconhecimento do papel da juventude e sua 

importância que balizaram os eventos como: A 1ª Conferência Nacional da Juventude( ver 

anexo); o 1º Pacto pela Juventude
2
; 2º Pacto pela Juventude – sediada no Brasil onde assume 

a presidência da reunião Especializada da Juventude do Mercosul -REJ  ; aprovação da PEC 

da Juventude
3
; o reconhecimento do Ano Internacional da Juventude; 1ªMostra do Projovem 

                                                 

2
 O Pacto pela Juventude é uma proposição das organizações da sociedade civil, que compõem o 

Conselho Nacional de Juventude, para que os governos federal, estaduais e municipais se comprometam com as 

políticas públicas de juventude, em suas ações e programas, e aos candidatos/as a prefeitos/as e vereadores/as, 

para que incorporem, em suas plataformas eleitorais, as demandas da juventude brasileira. Em sua primeira 

edição, nas eleições municipais de 2008, teve como objetivo reforçar os parâmetros e diretrizes da Política 

Nacional de Juventude, além de manter e divulgar o debate em torno das resoluções da 1ª Conferência Nacional 

de Juventude, que mobilizou mais de 400 mil participantes, em todo o Brasil.( fonte: CONJUVE - 

http://bvr.com.br/scjpe/sites/all/themes/zentropy/pdf/legislacao/Pacto%20pela%20juventude.pdf) 

3
 PEC - O Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira uma emenda constitucional que incluirá 

jovens de 15 a 29 anos entre as prioridades do Estado em direitos como saúde, alimentação, educação, lazer, 

profissionalização e cultura. A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 138/03 - a chamada PEC da 

Juventude -, que deu origem à emenda(Fonte: Agência Câmara de Notícias). 
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Urbano; o Brasil passa a integrar a Organismo Internacional de Juventud
4
 para 

Iberoamérica(International Youth Organization for Iberoamérica) e assume a vice presidência 

da OIJ na 15ª Conferência Ibero-Americana de Ministros e Responsáveis de Juventude; 

Encontro de alto nível da OIJ sobre juventude em Nova Iorque; 2ª Conferência Nacional da 

Juventude e Aprovação do Estatuto da Juventude pela Câmera Federal. 

A visão do jovem como um sujeito em preparação é perceptível tanto em ações 

estatais como em atividades desenvolvidas pela sociedade civil. Neste âmbito, em diferentes 

projetos desenvolvidos, os adultos (os militantes, técnicos e funcionários das ONGs) 

estabelecem com os jovens uma relação de educadores. Nesta abordagem, legitimada pelos 

governos e organismos internacionais, a tendência é desenvolver ações verticalizadas (dos 

adultos para os jovens) onde o educador é a principal referência para projetar o futuro dos 

jovens.  

Estes Programas, Ações e Projetos, voltados para a preparação para a idade adulta, 

enfatizam a aquisição de experiências. Objetivam a vinculação dos jovens às instituições de 

transição ao mundo adulto. Entre elas, destacam-se as políticas de educação e qualificação 

profissional. Segundo síntese elaborada por Rodrigues (2008), tanto Abramo (2005) quanto 

Krauskopf (2003) apontam as duas principais limitações desta concepção e das políticas 

correspondentes: 

 a) não consideram as desigualdades entre os jovens, assumindo uma 

homogeneidade de comportamentos e experiências que não existe. Não há como 

supor que a preparação de um jovem de classe média possa ser a mesma que a 

de um ―rapaz trabalhador‖; 

 b) além disso, este enfoque não visualiza os jovens como sujeitos sociais do 

presente, pois o foco está em sua preparação para o futuro. 

Por outro lado, essa política dentro do campo da proteção social pode ser considerada 

uma abordagem de ação preventiva para apoiar os(as) jovens na escolha de uma profissão. Tal 

orientação muitas vezes envolve a escola e inclui as experiências práticas como os estágios, 

no qual é feito um primeiro confronto do (a) jovem com o mundo do trabalho. 

                                                 

4
 O OIJ é um organismo internacional integrado por 21 países ibero-americanos, que articula a 

cooperação em matéria de juventude -Fonte: https://oij.org/wp-content/uploads/2019/05/PACTO-JUVENTUD-

2030-ESTRATEGIA-DE-JUVENTUD-2030-GENERATION-UNLIMITED.pdf 
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Dentro da realidade brasileira, no âmbito da política nacional para a juventude nestas 

duas últimas décadas, existe  um escopo de programas e políticas de inserção que abarcaram a 

qualificação e formação profissional como proposta para a inserção do jovem ao mundo do 

trabalho. Vale evidencia-los como : o Plano Nacional de Formação Profissional – Planfor  

constituído em 1995; Programa Jovem Aprendiz -2000;o Programa Nacional de Primeiro 

Emprego – PNPE- 2003 ; o Consórcios Sociais da Juventude
5
 – CSJs -  2005 ;Projeto Agente 

Jovem de desenvolvimento Social e Humano -2005; Programa Escola da Fábrica-2005
6
; 

Programa Universidade para Todos(Prouni
7
); Programa Nacional de Inclusão de Jovens – 

Projovem-2005 e unificado
8
 em 2007 ; Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego - Pronatec
9
   -criado em 2011 pelo Governo Federal.  

Conhecer tais programas/políticas e saber os critérios de participação é fundamental 

para os jovens que buscam a oportunidade do primeiro emprego .Por isso para investigar e 

compreender esse âmbito a escolha para essa pesquisa ,  entre os programas voltados a 

inserção dos jovens ao mercado de trabalho, foi o programa Jovem Aprendiz, que faz parte da 

Lei da Aprendizagem, com um recorte dentro do universo das instituições qualificadas em 

formação técnica profissional e regulamentadas para executarem o programa, foi definido as 

entidades  qualificadoras sem fins lucrativos,  que tem por finalidade também a assistência  e 

devem ter o registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

                                                 

5
 O Consórcio Social da Juventude é um Projeto do PNPE, em parceria com a sociedade civil na 

execução das ações do Programa, com foco em seus três eixos de organização: fomento à geração de postos de 

trabalho formais, preparação para o primeiro emprego e articulação com a sociedade civil. Os Consórcios Sociais 

da Juventude preveem a aproximação com os jovens submetidos a maiores riscos sociais, realizando um 

atendimento de natureza complementar aos serviços prestados pelo SINE, a fim de alcançar uma parte 

significativa do público jovem e garantir a eficiência da política pública. Fonte: Portaria nº 332 de 29.06.2005. 

6
 O Programa Escola de Fábrica  possibilitava a inclusão de jovens de 16 a 24 anos no mercado de 

trabalho por meio de cursos de iniciação profissional oferecidos no próprio ambiente de empresas. 

7
 O Programa Universidade para Todos (Prouni) do Ministério da Educação é um programa que oferece 

bolsas de estudo, integrais e parciais (50%), em instituições particulares de educação superior. O intuito é 

estimular o processo de inclusão social e gerar trabalho e renda aos jovens brasileiros .As instituições que 

aderissem ao Programa ficavam isentas  de alguns tributos federais. 

8
 PROJOVEM  torna-se PROJOVEM-unificado – ocorreu em 2007,onde outros programas já existentes 

passaram a integrar um só, ou seja, Projovem, Agente Jovem, escola da Fábrica, juventude Cristã e Consórcios 

Sociais da Juventude 

9
 o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Com o apoio de instituições 

de ensino em todo o país vem incentivando a elevação de escolaridade e contribuindo para a melhoria da 

qualidade do ensino médio, com articulação entre a educação profissional e as políticas de geração de trabalho, 

emprego e renda. Fonte: Ministério da Educação - https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/programas-

suplementares/ps-educacao-profissional-tecnologica/ps-pronatec 
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CMDCA
10

 e reconhecida pelo Ministério da Economia. Além disso  por estabelecerem o seu 

público-alvo a população mais vulnerável e em risco. 

 Conhecer o sentido do trabalho dentro deste processo de transição do(a) jovem no 

âmbito dessas entidades sem fins lucrativos qualificadas em formação técnica profissional é 

importante, pois está entre os programas voltados para a inserção de jovens ao mundo do 

trabalho e faz parte da estratégia política  adotada para promover a formação, qualificação e 

preparação dessa população.  

Essa qualificação pressupõe como determinante para os primeiros passos na vida 

profissional ,não apenas no que concerne ao futuro dos(as) jovens , mas também para o futuro 

das empresas e do país. Foi regulamentada pela da Lei nº 10.097/2000 da Aprendizagem
11

 que 

norteia o Programa de Aprendizagem Profissional, hoje coordenado pelo Ministério da 

Economia e Trabalho.  

Essa lei obriga a empresa de médio e grande porte a contratar jovens aprendizes, 

patrocinando sua formação profissional, que contempla atividades práticas e teóricas. As 

atividades práticas são realizadas pelas empresas contratantes, no ambiente profissional. Por 

sua vez, essas empresas estabelecem parceria com entidades de formação profissional que são 

responsáveis por ministrar o conteúdo teórico da aprendizagem, bem como acompanhar o 

desenvolvimento produtivo e social do(a) aprendiz.  

É importante ressaltar que essa política estabelece um marco de uma nova concepção 

baseada por duas noções fundamentais: oportunidades e direitos. O que caracteriza que as 

ações e programas do Governo Federal passam a oferecer oportunidades e garantir direitos 

aos jovens, pressupondo que os jovens possam resgatar a esperança e participar da construção 

da vida cidadã no Brasil. Dessa forma, essa política pressupõe que o acesso a oportunidades 

envolve para o(a) jovem : a capacidade e o acesso à educação levando a qualificação 

profissional e à cidadania, desta forma a capacidade possibilita o seu acesso ao mercado de 

trabalho e em  decorrência  terá acesso ao crédito, à renda, aos esportes, ao lazer, à cultura e à 

terra.  

                                                 

10
CMDCA -  Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

11
 A Lei da Aprendizagem foi um dos seis componentes do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 

Emprego-PNPE, criado em 2003 e incluído na unificação de 2007, com a criação do Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens – PROJOVEM ,  juntamente com outros voltados para a juventude . 
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Em relação a concepção de garantia de direitos pressupõe o envolvimento da oferta 

de serviços: que garantam a satisfação das necessidades básicas do(a) jovem e as condições 

necessárias para aproveitar as oportunidades disponíveis. 

No âmbito do programa de aprendizagem em alguns casos, os(as) jovens também tem 

a oportunidade de conhecer diferentes profissões para uma autoavaliação de seus pontos 

fortes e fracos, valores no mercado de formação e trabalho, bem como de ampliar o horizonte 

com relação à formação e ao trabalho. 

Ao pensar nesta abordagem de preparação profissional, o intuito inicial desta política 

foi destinar àqueles que mesmo após a preparação feita na escola não conseguem se colocar. 

Com frequência o argumento ressaltado tem a ver com déficits individuais, certificados de 

baixo status acadêmico, falta de habilidades na linguagem, comportamentos considerados 

impróprios ou orientações e desejos irrealistas de profissão. Esses fatores ressaltam estigmas 

sobre essa população que  já luta pela inclusão social, ou seja, enfrentam a exclusão
12

 e a 

marginalização cotidianamente, onde o acesso a uma educação de qualidade e a própria 

permanência na escola e quase surreal, levando a uma condição mais vulnerável na hora de 

enfrentar a Fila de Espera.  

Dentro deste cenário é perceptível a necessária  interface com  a Política Nacional da 

Assistência Social -PNAS, que inclui o âmbito da Seguridade Social  que aponta o seu caráter 

de Proteção Social. Os eixos balizadores de oportunidades e direitos devem convergir com a  

proteção e promoção social de qualidade dessa oferta. Os meios para aquisição de 

capacidades (acesso) à educação e à qualificação profissional e para a sua utilização( acesso 

ao trabalho decente e ao crédito), é fundamental para a efetivação da garantia de direitos em 

especial pela oferta de serviços que atendam as diferentes necessidades dos(as) jovens. 

Para Castro(2011) um dos grandes desafios para a juventude é a inclusão dos(as) 

jovens trabalhadores dentro do sistema de seguridade social que inclui o âmbito da proteção 

social básica, aponta que o fato dos jovens não estarem incluídos no sistema de políticas 

sociais, decorre em grande parte porque os jovens estão em trabalhos precários e de alta 

rotatividade. 

                                                 

12
 Exclusão - o fenômeno da exclusão é multidimensional, dinâmico e relacional, direcionado por 

relações de poder desiguais que interagem através de quatro dimensões (econômica, política, social, cultural) e 

em diferentes níveis (incluindo indivíduos, famílias, grupos sociais, comunidades, países e regiões globais). 
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De fato, a população jovem brasileira é de trabalhadores, porquanto em 2015 já se 

verificava que mais da metade da juventude brasileira era ocupada, o que prova a participação 

de jovens no mercado de trabalho. Essa participação é marcada por vários desafios que 

(re)modelam uma identidade da juventude trabalhadora brasileira, como informalidade, baixa 

remuneração, alto índice de rotatividade, precarização da relação de trabalho e dificuldade de 

conciliação entre estudos, responsabilidades familiares e trabalho. O desemprego entre os 

jovens brasileiros é de duas a três vezes maior do que o desemprego entre os adultos. 

Nesse sentido, como caracteriza Camarano(2006) o trabalho  vai perpassar a entrada 

na vida adulta de muitos jovens e pode acompanhar até a sua saída na aposentadoria, 

formando uma longa trajetória laboral. Deste modo,  é central o papel da política pública na 

melhoria de oportunidades e condições desse grupo, seja em termos de educação, formação 

profissional ou inserção e participação no mercado do trabalho.  

Fato este que acrescenta a importância deste estudo. Essas entidades/instituições sem 

fins  lucrativos fazem parte do escopo de execução e efetivação da política pública para 

formação profissional, são qualificadas para ministrar cursos de aprendizagem, que de 

antemão deverão contar com estrutura adequada ao desenvolvimento dos programas de 

aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de ensino, bem como acompanhar 

e avaliar os resultados conforme os (Arts. 429 e 430 da CLT).Compõe o universo destas 

instituições qualificadas em formação técnica profissional reconhecidas: 

• Os Serviços Nacionais de Aprendizagem: 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); 

 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); 

 Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat);  

 Serviço Nacional de Cooperativismo (Sescoop);  

• As Escolas Técnicas de Educação; 

 • As Entidades sem Fins Lucrativos, que tenham por objetivo a assistência ao 

adolescente e a educação profissional, com registro no CMDCA; 

 • Entidades de prática desportiva das diversas modalidades filiadas ao Sistema 

Nacional do Desporto e aos Sistemas de Desporto dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. As instituições e os cursos por elas oferecidos e 

validados pelo Ministério da Economia podem ser  encontrados no Cadastro 

Nacional de Aprendizagem - CNAP. nomeadamente não só as entidades 

qualificadoras sem fins lucrativos.(SINAIT,2019
13

)  

                                                 

13
SINAIT sindicato nacional dos auditores fiscais do trabalho - 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/manuais/Manual_de_Aprendizagem__versao_para_download.pdf 
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De acordo com estudos apresentados nessas últimas décadas por Abramo(2003), 

Sposito(2003), Carrano(2003), Singer(2003), consideram que algumas dessas 

entidades/instituições  desenvolvem uma abordagem individualizada e orientada para o 

déficit. O que têm servido para legitimar a desigual participação desses(as) jovens no mercado 

de trabalho e a aceitação de relações de empregos precários na competição por escassas 

posições profissionais reconhecidas, atraentes   e seguras. 

Nesse sentido, cabe referir a minha vivência profissional, pois é a partir dela a escolha 

para essa investigação, dentro de um espaço institucional de organização sem fins lucrativos 

responsável pela qualificação profissional de jovens aprendizes. Onde foi possível, identificar 

um mecanismo que, defino como ―resfriamento‖, que coopera para legitimar a desigualdade. 

Era perceptível que mesmo diante das constantes baixas taxas de (re)colocação dos (as) 

jovens quase nada mudava no conteúdo laboral e educacional, o que gerava um ambiente nada 

motivador, algo perceptível através  das  narrativas dos (as) jovens aprendizes na rotina de 

acolhimento. O que levava ao questionamento de ―qual era o sentido do trabalho?‖ ―o que 

os(as) jovens atribuíam a sua primeira experiência laboral a partir da inserção mediada por 

uma  instituição como aquela?‖. 

Em meio a esse contexto quero abrir um parêntese e apontar sobre a ausência dos 

profissionais da assistência social neste espaço ocupacional específico das ― Entidades sem 

Fins Lucrativos, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação 

profissional, com registro no CMDCA‖.  Porquanto pouco conhecimento se tem sobre a  

efetivação profissional dos assistentes sociais neste âmbito. 

Normalmente esse espaço ocupacional é preenchido pelos o profissionais de RH que 

tem como atribuições a eficiência no recrutamento e seleção de pessoas, ou seja,  muito mais 

ligado a gestão, planejamento e resultados e não um olhar que  promova  a garantir proteção e 

direito dos(as) jovens aprendizes nos espaços laborais de treinamento da aprendizagem, 

mesmo sendo essa uma das atribuições ligada ao âmbito profissional do assistente social. 

Ao passo que no escopo das outras  entidades qualificadoras em formação técnico 

profissional como os Serviços Nacionais de Aprendizagem e as Escolas Técnicas  já é 

mais efetiva a presença de profissionais da assistência social. Como exemplo podemos 

apresentar o crescimento da Assistência Estudantil na Escolas Federais/ Centros Federais de 
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Educação Tecnológica  - ETFs / Cefets  e produções de conhecimento que tratam a temática 

por assistentes sociais
14

 no âmbito da pós-graduação. 

Embora vale observar dois outros ângulos perceptíveis na minha vivência profissional 

que expõe a fragilidade da formação ampliada, uma vez que   o interesse permanece, em 

geral, subsidiado aos interesses de lucro e de produção das empresas contratantes. Um 

primeiro é a importância de haver estudos mais  aprofundados sobre os parâmetros de 

avaliação  na qualidade técnico-pedagógica dos cursos e um segundo é, quais as condições 

que se encontram os adolescentes e jovens contratados em caráter de aprendizagem.  

Ainda, para fins de nossa argumentação, vale aqui assinalar que a literatura interessada 

na temática sobre juventude e jovens é enorme e se dividi em várias vertentes com diversas 

linhas teóricas que se cruzam nos estudos, ao debruçar especificamente sobre a produção no 

interior das Pós-Graduações, o escopo mais significativo concentra-se nas áreas da Educação 

,Psicologia e Ciências Sociais(Antropologia, Ciência Política e Sociologia), o que caracteriza  

que os(as) jovens e juventudes interessam a muita gente. Porém,   em meio as produções de 

conhecimento no Serviço Social a temática não encontra relevância como objeto de 

investigação científica. 

Para ilustrar essa afirmativa evidencia-se a pesquisa organizada por Sposito
15

 (2009)  

sobre a produção de conhecimento com a temática juventude na pós-graduação brasileira  na 

área do Serviço Social (1999-2006)  no  volume 2 (ver anexo), com o seguinte esclarecimento  

de que o tema juventude não ocupa um espaço relevante de investigação no Serviço Social. O 

que está em sintonia com essa pesquisa nas primeiras considerações ao acessar a plataforma 

Capes
16

, no catálogo das produções intelectuais de conhecimento ( teses, dissertações e 

artigos) disponíveis digitalmente do programa de Pós-graduação do Serviço Social . 

                                                 

14
 Entre os autores que tratam a temática   - Duarte, Amanda Machado Dos Santos  (2019), Silva, 

Grazielle Nayara Felício (2019), Maria Conceição Borges Dantas (2019), Daros, Michelli Aparecida 

(2019),Brant, Nathália Lopes Caldeira (2019)  

15
 Estado da Arte sobre juventude na pós-graduação brasileira : educação, ciências sociais e 

serviço social (1999-2006), volume 1/ Marilia Pontes Sposito, coordenação. – Belo Horizonte, MG : 
Argvmentvm, 2009. 276p. ; 2v. : il. – (Edvcere ; 9) 

16
 CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior é uma fundação vinculada 

ao Ministério da Educação do Brasil que atua na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu em 

todos os estados brasileiros 
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A identificação ocorre a partir do critério de levantamento para essa pesquisa onde foi 

inicialmente definido dentro do universo dos descritores  jovens e juventude alguns  aspectos 

transversais da vida, o trabalho e a formação, que nortearam a busca nas teses, dissertações e 

artigos produzidos no âmbito da pós-graduação do serviço social brasileiro, fixando o 

seguinte recorte temporal do período de 1990 a 2019, considerando o marco do Estatuto da 

Criança e do Adolescente e por ser um período que coincide com a efetivação e construção de 

normativas legais de políticas sobre juventude. 

 Deste modo os trabalhos foram selecionados a partir do banco de dissertações e teses 

no Portal de Periódicos CAPES/MEC, priorizando o idioma português e as produções em 

artigos pelas revistas -Katálysis e Serviço Social e Sociedade.  

Reagrupando as pesquisas no âmbito acadêmico dos programas de serviço social 

produzidas no Brasil com os descritores jovem e juventude  em português consolidou um total 

de setenta e duas(72) produções, configuradas em cinquenta e oito (58) dissertações e 

quatorze (14) teses( ver anexo). 

 Vale notar nas produções de conhecimento no âmbito dos programas através da busca 

por título ,os descritores  não são explícitos . Na busca ampliada por assunto e resumo é 

possível  identificar, mas do mesmo modo o resultado não é significativo( ver anexo). No 

acesso a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD também não foi 

expressivo (ver anexo). 

Em relação as produções em artigos pelas Revistas – Katálysis e Serviço Social & 

Sociedade não foi encontrado nenhum artigo ao acessar a plataforma no período de 1990 até 

2008. No levantamento empreendido entre o período de 2009 a 2019  com o descritor 

juventude na Revista Katálysis há um total de seis artigos(06) e na Revista Serviço Social& 

Sociedade  um artigo (01)( ver anexo). Com o  descritor jovem foi encontrado um total de 

cinco(05) artigos na Revista Katálysis e na Revista Serviço Social& Sociedade nenhum (0) 

artigo ( ver anexo). 

 Em síntese do total das produções de conhecimento compreendidas pelo atual 

levantamento na Pós-graduação do Serviço Social e Revistas Katálysis e Serviço Social e 

Sociedade, verifica-se que os trabalhos sobre os descritores jovens e juventude, não ocupam 

grande relevância correspondendo com a investigação da professora Sposito(2009). A 

proporção de teses defendidas é inferior a qualquer expectativa o que indica a imaturidade no 

domínio da investigação no âmbito do serviço social. 
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Ao longo de sete anos (1993 a 2000) (ver anexo).Dentro do recorte estabelecido para a 

pesquisa, as primeiras produções de conhecimento com os descritores estão concentradas no 

campo jurídico e político  – o que é justificado diante do contexto sócio histórico do qual 

partem - 2013. O discurso emergente estava centrado nos estigmas relativos a comportamento 

de risco, transgressão e controle dessa população. Uma realidade do contexto econômico, 

político e social do  período. Pois, a perspectiva  do sujeito jovem aparece a partir de 

problemas que ameaçam a ordem social ou desde o déficit nas manifestações de seu 

desenvolvimento. 

Nota-se a concentração no ano de 2016 (ver anexo) que se alia a uma perspectiva de 

efetivação ao contexto  de direitos em função do Estatuto da Criança e Adolescente-ECA, 

mesmo não estando visível, ou seja, mesmo que não atingisse os jovens propriamente ditos. 

Mas havia toda uma movimentação a partir da Constituição de 1988 para o entendimento do 

jovem como  sujeito de direitos. 

Desta forma observa-se ausência de pesquisas com os descritores (juventude e jovens). 

O que sugere a hipótese de que no âmbito da pós-graduação do serviço social há uma lacuna 

na problematização das questões que afetam essa população no Brasil. Porém já começa a ser 

enfrentada. 

Certamente como é possível perceber, esse cenário é, um tanto quanto contraditório, 

no âmbito da profissão, o que gera um estranhamento, pois estamos expondo um sujeito de 

direitos e uma profissão, que tem como centralidade de atendimento, entre outras atribuições, 

a busca de garantir o acesso ao direito  dessa população, além de ser uma profissão que requer 

tanto competência teórico-metodológica, para ler a realidade e, atribuir visibilidade a ela, 

quanto são requisitos essenciais em seu desempenho profissional a própria ligação do singular 

no coletivo, e à incorporação da pesquisa tanto do conhecimento dos aspectos transversais de 

vida desses sujeitos sociais, que dão subsídios para dialogar com diferentes domínios (família, 

escola, trabalho, relações de amizade, vida no bairro, etc),o que também inclui um 

envolvimento na ação, na sensibilidade e vontade política. Vale ponderar que o tema 

juventude reconhecido como objeto de investigação é recente. 

Assim, levando em conta esse cenário, a investigação desta tese se faz relevante para o 

campo do serviço social. Não há a pretensão de responder a todas as questões que envolvem 

essa população, mas contribuir e avançar com a produção de conhecimento sobre eles.  
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Desta forma  apresentar dentro do processo de transição os aspectos transversais de 

vida dos(as) jovens, também faz parte da investigação dessa pesquisa e como já dito, há a 

pretensão de descrever e analisar qual o sentido  do trabalho para os(as) jovens em suas 

primeiras experiências profissionais. Tendo como a centralidade os(as) jovens aprendizes com 

recorte espacial dos  moradores da Região Metropolitana de São Paulo. 

A efetivação da pesquisa empírica se busca pela seleção dos sujeitos pesquisados 

empregando a técnica de amostragem não probabilística e intencional  e o estudo tem a 

natureza descritiva - estudo de caso . O universo da amostra são os(as) jovens aprendizes de 

15 a 24 anos em suas primeiras experiências profissionais.  

 A investigação ocorre dentro de uma abordagem do método misto(quanti/ 

qualitativo).  A proposta no qualitativo é utilizar as entrevistas semiestruturadas tendo como 

pressuposto teórico a abordagem sócio-histórica  com a organização da análise a partir dos 

núcleos de significação. Buscando conhecer a constituição do sujeito em sua processualidade 

histórica dialética, na qual os sentidos e os significados são produzidos por complexas 

relações na sua trajetória . 

A escolha por essa abordagem para análise, se fez para que, se supere visões 

naturalizantes do(a) jovem, tais visões responsáveis pelo ocultamento das determinações 

sociais. A visão sócio-histórica concebe o homem como um ser histórico, isto é, um ser 

constituído no seu movimento; constituído ao longo do tempo, pelas relações sociais, pelas 

condições sociais e culturais engendradas pela humanidade. 

Na abordagem qualitativa segue um roteiro de entrevistas semiestruturadas on-line 

como principal instrumento. As entrevistas pautaram-se em um roteiro organizado em eixos 

temáticos relativos a: dados pessoais e familiares, atividade atual, histórico escolar e 

profissional , sociabilidade , relações afetivas, identidade e contexto pandêmico.  

Como instrumento complementar optou-se pela fotografia de cenas do trabalho,  os 

recursos imagéticos foram produzidos pelos próprios  sujeitos, caracterizando-se uma função 

autofotografia. Cada participante ao final da entrevista é convidado a produzir fotos  seguindo 

a premissa: fotografar cenas do cotidiano de trabalho de cada um.  

Esse caminho metodológico também se apoia em análises quantitativas, uma vez que, 

faz uso de dados e índices estatísticos, resultantes de levantamento de indicadores sociais que 

contribuem para  o  entendimento de fenômenos sociais. Também para a análise quantitativa 
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do conteúdo,  com o método específico de coleta de dados, das produções de conhecimento 

relativas à questão da pesquisa. 

O lócus da pesquisa foram instituições  mantenedoras de projetos sociais, conveniadas 

com empresas da Região Metropolitana de São Paulo, para encaminhamento de jovem 

aprendiz, por meio da Lei da Aprendizagem, reconhecidas como Entidades sem Fins 

Lucrativos, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional, 

com registro no CMDCA.  

No primeiro capítulo será abordado a compreensão histórica e aspectos legais da 

aprendizagem profissional e, seus caminhos até a política pública, que abarca o Programa de 

Aprendizagem contido na Lei 10.097/2000, que respalda o Programa de Aprendizagem 

Profissional. 

Seguindo no segundo capítulo com a apresentação dos percursos, transformações e 

efeitos do trabalho sobre a população jovem. Também as particularidades do Brasil, o perfil e 

realidades do(as) jovens trabalhadores no âmbito nacional e regional. Finalizando com o 

terceiro capítulo o caminho metodológico com análise dos dados coletados. 
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CAPÍTULO 1 — APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E SEUS CAMINHOS  

1. CONTEXTO HISTÓRICO DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL NO BRASIL.  

   Abro este capítulo ancorada na concepção de sujeito como parte integrante, 

receptivo, crítico e ativo de uma sociedade complexa e historicamente desenvolvida e dividida 

em classes sociais. Por isso, o   método do materialismo histórico dialético contribui como 

suporte para as reflexões no desenvolvimento deste trabalho. 

Tal resgate é importante visto que a compreensão que se tem na contemporaneidade é 

decorrente de um longo processo histórico, permeado por diversos marcos políticos, sociais, 

econômicos, normativos e legais, tanto no âmbito nacional quanto internacional. 

A princípio, é verificável que desde o período colonial as primeiras iniciativas de 

instituições de ensino de ofícios — públicas e privadas, confessionais e laicas — foram o 

arcabouço que preparou o caminho atual da aprendizagem profissional.  

O ensino de ofícios ocorre em meio a vigência de relações escravistas de produção 

para a força de trabalho, principalmente os de ofícios industriais e manufatureiros — as 

instituições formadoras tinham a finalidade caritativo-assistencial.  

Nota-se que a aprendizagem tem em seu ―DNA‖ a marca da discriminação e divisão 

de classes; o ensino vem prescrito por uma ideologia como ―reformador de delinquentes‖. É o 

que afirma a narrativa de Nilo Peçanha
17

. 

O aumento constante da população das cidades exige que se facilite às 

classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da luta 

pela existência; para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, 

como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da 

ociosidade, escola do vício e do crime. (Nilo Peçanha, 1912 apud Cunha, 2005) 

Os manufatureiros de grande porte como a marinha, por exemplo, exigiam grandes 

contingentes de artífices e o Estado intervia coagindo homens livres a se transformarem em 

                                                 

17
Nilo Procópio Peçanha foi o sétimo presidente da República do Brasil, de 14 de junho de 1909 e 15 de 

novembro de 1910. Foi eleito para ser vice de Afonso Pena (1847–909) e quando este faleceu, assumiu o cargo 

presidencial, com 42 anos. Seu governo foi marcado pelo acirramento dos conflitos entre as oligarquias de São 

Paulo e Minas Gerais que praticavam a chamada política do café com leite. No seu governo houve incentivo ao 

ensino técnico-profissional e à criação do SPI (Serviço de Proteção ao Índio), que depois foi transformado em 

autarquia e denominado Funai (Fundação Nacional do Índio). Fonte:  
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operários; isso não era feito com quaisquer homens, mas com aqueles que social e 

politicamente não estavam em condições de opor resistência. 

Primeiro ocorria a prisão dos miseráveis, órfãos, abandonados e os desvalidos em 

geral, que eram encaminhados aos arsenais pela Santa Casa de Misericórdia e por juízes, onde 

eram submetidos a aprendizagem de ofícios manufatureiros até que estivessem formados e 

depois de certo número de anos de trabalho como operários, podiam escolher livremente 

onde, como e para quem trabalhar. Esse tipo de aprendizagem é conhecido como formação 

compulsória . 

A ampliação da formação compulsória advém das casas de educandos artífices por dez 

governos provinciais, de 1840 a 1865, que a adotaram como modelo. O Asilo de Meninos 

Desvalidos – Rio de Janeiro, 1875, foi o mais importante dos estabelecimentos desse tipo, 

abrigando crianças e adolescentes de idade  entre 6 e 12 anos em condições de pobreza, com 

falta de roupa adequada para frequentar escolas comuns e que viviam na mendicância. Eles 

recebiam ensino primário e aprendiam ofícios como tipografia, tornearia, sapataria, 

marcenaria etc. Com o fim da aprendizagem, ele ficava mais três anos para pagá-la  e formar 

um pecúlio que era entregue ao fim desse período. 

Enquanto esse tipo era financiado pelo Estado, concomitantemente os 

estabelecimentos privados eram direcionados ao aperfeiçoamento dos trabalhadores livres, 

estabelecidos por cotas da sociedade que mantinham escolas para artesãos e operários, com 

subsídio governamental.  

É o caso da Sociedade Propagadora das Belas Artes, fundadora da Fundação do Liceu 

de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, em 1858, e mais oito desses em diversas províncias. 

Com pouco sucesso na formação manufatureira pela falta de recurso, acabavam levando 

somente a educação geral e o ensino de desenho em cursos noturnos para artífices, onde 

haviam aprendido o ofício pelo processo de assimilação — endoculturamento
18

. 

O cenário de organização estrutural segue com a Proclamação da República, em 1889 

— um Estado com características liberal-conservador, sem participação da população. 

                                                 

18
Elemento de composição de palavras que traz consigo a ideia de interioridade, de algo no interior; 

dentro: endógeno, do interior para o exterior. Etimologia (origem da palavra endo). Do grego éndon, "dentro". 

Processo de assimilação ocorrido dentro da matriz familiar, por exemplo, a lida com cavalos é algo passado de 

pai para filho, assim como o ofício de carpinteiro.  
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Tivemos vários momentos de poder de 1889 até 1930, identificados como República Velha e 

dominados pelas oligarquias agrárias.  

É preciso lembrar que o Brasil era um país essencialmente agrário, onde a indústria 

ainda não tinha se desenvolvido. O que tínhamos eram duas práticas características: a política 

dos governadores e o coronelismo.    

Portanto, podemos considerar que a aprendizagem profissional surge em meio ao 

processo de formação do Estado brasileiro expresso por uma intencionalidade. Sua 

implantação é inspirada por ideias de uma nova ordem industrial que visava à 

profissionalização de jovens através da aprendizagem sistemática sintonizada com o 

taylorismo
19

. 

 Para Nunes (2014), esse processo foi constituído por uma série de mudanças 

econômicas e sociais ligadas ao desenvolvimento do capitalismo industrial em nível 

internacional que influenciaria diversas decisões internas no Brasil, entre elas a discussão da 

superação da escravidão e a implantação do sistema de trabalho, além das questões inerentes 

ao grande número de pessoas pobres, analfabetas e dependentes das atividades do campo. 

Dessa forma, desde sua concepção, a aprendizagem de ofícios agregou um forte 

componente comportamental, direcionado à moralização do trabalho, manutenção da ordem, 

punição por crimes com a aprendizagem compulsória e formação de uma classe trabalhadora 

voltada para o trabalho mecânico. Portanto, havia uma intencionalidade:  atender às demandas 

específicas do mercado.  

[...] A vigência de relações escravistas de produção no Brasil, desde os 

tempos da Colônia, funcionou como desincentivo para que a força de trabalho 

livre se orientasse para artesanato e a manufatura. O emprego de escravos 

como carpinteiros, pedreiros, ferreiros, tecelões, confeiteiros e em vários outros 

ofícios afugentava os homens livres, empenhados em marcar sua distinção da 

condição de escravo, o que era da maior importância diante da tendência dos 

senhores/empregadores de ver todo trabalhador como coisa sua. 

                                                 

19
 A teoria surgiu em 1911 na obra de F.W.Taylor, por isso frequentemente chamada de taylorismo. 

Taylor comparou o corpo humano a uma máquina e realizou estudos de tempo e movimento a fim de determinar 

o modo mais eficiente de utilizá-lo. Chamado como administração cientifica era o empenho sistemático em 

analisar o trabalho para identificar a maneira mais eficiente de realizar uma dada tarefa. Estava estreitamente 

relacionado ao desenvolvimento em massa, em especial as linhas de montagem. (Fonte: Dicionário de 

sociologia: guia prático da linguagem sociológica/Allan G.Johnson; tradução, Ruy Jungmann; consultoria, 

Renato Lessa – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.,1997). 
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 [...] o sistema educacional que caminhava paralelamente já nasce 

traçando dois caminhos distintos um para as classes dominantes, constituída do 

ensino secundário/superior de uma formação altamente qualificada que 

ocuparia altos cargos e postos de trabalho e outra para a dos trabalhadores — 

a produção (artífices para oficinas, fábricas e arsenais). (Cunha, 2000, p. 71; 

Cunha, 2005, p. 3)  

Certamente a história da aprendizagem profissional também sugere que ela foi 

direcionada e contribuiu para separação do trabalho manual do trabalho intelectual. A 

educação era para poucos e com característica excludente de diferentes graus acadêmicos que 

mostrava a importância da ideia de classificação social. Como premissa só os filhos dos 

dirigentes tinham um ensino propedêutico
20

. Já para a população pobre e dependente da 

atividade do campo (mulheres, negros, índios) orientava-se o ensino de ofícios. De todo, 

contribuindo para o processo tardio da industrialização, afetando diretamente o 

desenvolvimento da legislação trabalhista brasileira em relação à proteção e regulamentação 

do trabalho em geral e infantil. 

 Neste período, a idade mínima para o trabalho era de 12 anos, legitimado pelo 

Decreto-Lei nº 1.313 de 1891, permanecendo inalterada por longo tempo. Só com a República 

(1900–1930) começam os primeiros movimentos de revisão do processo de trabalho, pois foi 

um período marcado por lutas sociais, como, por exemplo, A Greve Geral de 1917
21

 que 

representava toda a insatisfação acumulada dos trabalhadores da indústria têxtil os quais em 

11 de julho apresentaram suas reivindicações. Dentre essas, entre outras coisas, estão a 

proibição do trabalho de menores de 14 anos e a abolição do trabalho noturno de mulheres e 

menores de 18 anos.    

A figura da aprendizagem incidiu originalmente do Decreto nº 13.064, de 12 de junho 

de 1918, que aprovou o Regulamento da então Escola de Aprendizes Artífices, destinada aos 

pobres e humildes, assinado pelo então, hoje extinto Ministério de Estado dos Negócios da 

Agricultura, Indústria e Comércio. Com objetivo inicial de capacitar chefes de cultura, 

                                                 

20
 ETIM fr. propedeutique 'ciência cujo estudo é uma preparação ao estudo de outra ciência', do al. 

Propädeutik 'id.',  substv. do fem. do adj. gr. propaideutikós, ḗ, ón 'relativo à instrução, instrutivo',adjetivo cog. 

do v.gr. propaideúō 'ensinar antes', de pro- 'antes' e paideúō 'ensinar, educar, instruir', de paîs, paidós 'menino, 

filho, criança'. orpo de ensinamentos introdutórios ou básicos de uma disciplina; ciência preliminar, introdução. 

Conjunto de estudos nas áreas humana e científica que precedem, como fase preparatória e 

indispensável, os cursos superiores de especialização profissional ou intelectual. (Fonte: dicionário on–line). 

21
 A Greve Geral de 1917 foi um movimento urbano de paralisações no trabalho, iniciadas por 

empregados de fábricas do setor têxtil na cidade de São Paulo, em julho de 1917. (Fonte: 

https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/greve-geral-de-1917/, 2020) 

https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/greve-geral-de-1917/
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administradores e capatazes, também possibilitou o redirecionamento da educação 

profissional, ampliando-se o seu horizonte de atuação para atender interesses econômicos 

emergentes nos campos da agricultura e da indústria.  

Desta maneira, os setores da Indústria e Comércio, através dos serviços de 

aprendizagem, dedicados tanto a formação de jovens como de adultos, tinham como 

prioridade atender suas necessidades de mão de obra e em menor medida atender ao público 

em geral.    

Sua regulamentação e sistematização datam de 16 de julho de 1942, com o Decreto-

Lei
22

 nº 4.481 que continha quinze (15) artigos. Esse Decreto-lei dispõe sobre a aprendizagem 

dos industriários e estabelece deveres dos empregadores e do aprendiz relativo à 

aprendizagem. 

Essa ação estava atrelada a reforma educacional do ministro Capanema
23

,  quando 

definia pela Lei Orgânica, a criação de dois tipos de ensino profissional.   Um mantido pelo 

sistema oficial, e o outro,  paralelo,  pelas empresas,  embora supervisionado pelo Estado.  

 Assim, em 1942 foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários 

(SENAI) organizado e mantido pela Confederação Nacional das Indústrias,  com cursos para 

aprendizagem,  aperfeiçoamento e especialização, além de programas para atualização 

profissional sobre a aprendizagem dos industriários. Também estabeleceu deveres dos 

empregadores e dos aprendizes relativos à aprendizagem, evidenciados nos artigos 1º, 2º e 3º: 

[...] Art. 1º Os estabelecimentos industriais de qualquer natureza foram 

obrigados a empregar e matricular nos cursos mantidos pelo Serviço Nacional 

de Aprendizagem dos Industriários (SENAI): a) um número de aprendizes 

                                                 

22
 Decreto-lei não existe mais em nosso ordenamento jurídico; essa espécie de ato que foi substituída na 

Constituição Federal de 1988 por Medida Provisória. De acordo, com artigo 55 da Constituição Federal de 1967, 

com redação dada pela Emenda Constitucional – EC n 1/69. Somente o presidente da república, em casos de 

urgência ou de interesse público relevante, e desde que não haja aumento de despesa, poderá expedir Decretos-

leis. 

23
 Gustavo Capanema Filho nasceu em Pitangui (MG), em 1900. Formou-se pela Faculdade de Direito 

de Minas Gerais, em 1923.   Apoiou Getúlio Vargas .Foi designado pelo presidente GV para dirigir o Ministério 

da Educação e Saúde. Nomeado em julho de 1934, permaneceria no cargo até o fim do Estado Novo, em outubro 

de 1945. Na área educacional, tomou parte do acirrado debate então travado entre o grupo "renovador", que 

defendia um ensino laico e universalizante, sob a responsabilidade do Estado, e o grupo "católico", que advogava 

um ensino livre da interferência estatal, e acabou conquistando maiores espaços na política ministerial. No 

campo do ensino profissionalizante, foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) através de 

convênio com o empresariado. (Fonte: Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro pós 1930. 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Ed. FGV, 2001). 
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equivalente a cinco por cento no mínimo dos operários existentes em cada 

estabelecimento, e cujos ofícios demandem formação profissional; 

 [...] Art. 2º Terão preferência, em igualdade de condições, para 

admissão aos lugares de aprendizes de um estabelecimento industrial, em 

primeiro lugar, os filhos, inclusive os órfãos, e, em segundo lugar, os irmãos dos 

seus empregados. 

 [...] Art. 3º Os candidatos à admissão como aprendizes, além de terem 

idade mínima de quatorze anos, deverão [...] não sofrer de moléstia contagiosa 

[...] ter aptidão física e mental. (Fonte: Decreto-lei 4.481) 

 

É possível identificar no Decreto-Lei 4.481/42 a contribuição para a ausência de 

segurança e desenvolvimento da autonomia individual dessa população — já que as entidades, 

juntamente com os estabelecimentos, possuíam total liberdade na organização dos cursos 

quanto à carga horária, metodologia, grade curricular, entre outros — pois o Decreto-lei não 

compunha uma diretriz mínima ou orientação acerca do desenvolvimento e elaboração desse 

tipo de programa de aprendizagem.  

Com o desenvolvimento da urbanização e com a emergência da classe operária e de 

suas reivindicações e mobilizações sobre a questão social fundante do período, que advinham 

de diversas formas e variáveis da extrema desigualdade e injustiças, passam naquele momento 

a ser consideradas legítimas pelo Estado. 

Desta maneira, o crescimento da responsabilidade do Estado surge com a tarefa de 

assegurar políticas no campo social, modificando as velhas formas de atender as decorrências 

da questão social, passando a ser o fator impulsionador de medidas estatais de proteção ao 

trabalhador e à sua família, equivalente ao esforço público de organização da formação do 

trabalhador, mesclando um viés assistencialista que contribuía para a preparação de operários 

para o incipiente processo de industrialização.  

Assim, somente a partir do segundo documento, o Decreto-Lei nº 5.452, de 01 de 

maio de 1943, reconhecido como a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, outorgada pelo 

então Presidente Getúlio Vargas, haverá alterações importantes nos dispositivos, como a 

regulação da aprendizagem em relação a inserção de normas protetoras ao menor de 18 anos, 

necessárias a sua capacitação profissional e obtenção de sua primeira experiência laboral. 

Por outro lado, a internalização da desigualdade no sistema público de ensino impôs 

uma legislação que procurou separar aqueles que poderiam estudar, daqueles que deveriam 

estudar menos e ganhar o mercado de trabalho mais rapidamente.  
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Some-se a isso a criação de órgãos gestores de políticas sociais importantes que 

desencadearam o surgimento do salário-mínimo, da valorização da saúde do trabalhador, do 

descanso semanal remunerado, das férias, do lazer operário (Serviço Social da Indústria – Sesi 

e Serviço Social do Comércio –  Sesc) e outras medidas de cunho social. 

Esses aspectos da CLT representaram um marco para a proteção social brasileira com 

relação à valorização e à cobertura das questões do trabalho. Foi o primeiro documento que 

regularizou a proteção do jovem trabalhador, referido na época como menor, encontrado no 

capítulo IV nas seguintes seções (I, IV, V e VI), que descreve os deveres dos responsáveis 

legais de menores e dos empregadores da aprendizagem, além das penalidades a eles 

atribuídas bem como o combate a qualquer tipo de inserção dos menores no mercado de 

trabalho antes dos 18 anos, a não ser no caso da aprendizagem. 

No entanto, embora esta conjuntura tenha características paternalistas e 

assistencialistas, observamos que a temática que orientou as seções IV, V e VI tinham por 

finalidade a proteção social ao jovem trabalhador nesse período. Porém, ela não evidencia o 

instrumento de garantia de segurança de renda, ou seja, para o aprendiz não havia garantia de 

um sistema de cobertura dos riscos relacionados à perda do trabalho. Por exemplo, a 

antecipação de rescisão de contrato no encerramento da atividade da empresa ou falência dela, 

assim como a perda da capacidade de trabalho do aprendiz no processo de aprendizagem. 

Cabe destacar que na seção IV, no Art. 425
24

, mantém-se o discurso vigente da época: 

a tendência ao controle, ao paternalismo e ao assistencialismo através de palavras como 

decência, submeter, bons costumes e regras de segurança. 

Durante quase uma década, não houve alterações significativas nos documentos sobre 

o jovem aprendiz, as primeiras alterações ocorreram a partir do Decreto nº 31.546, de seis de 

outubro de 1952, sancionado pelo ex-presidente Getúlio Vargas, desenvolvido em oito artigos 

e com apenas uma alteração. 

A alteração ocorre no Art. 1º
25

 que agrega ao contrato de trabalho o conceito de 

empregado aprendiz, assim, o contrato de trabalho começa assumir a forma de contrato de 

                                                 

24
 Art.425 seção IV – os empregadores de menores de 18 (dezoito) anos são obrigados a velar pela 

observância, nos seus estabelecimentos ou empresas, dos bons costumes e da decência pública, bem como das 

regras de segurança e da medicina do trabalho. (p. 53/145) 
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aprendizagem. Acrescenta-se o aprendiz de 14 até 18 anos, que passa a ser o sujeito da 

formação profissional do ofício, exercendo e dispondo em assumir o compromisso de seguir o 

regime de aprendizagem.  

De fato, esse documento manterá uma compreensão a partir de atributos paternalista e 

assistencialista, não havendo mudança na proteção ao trabalho em relação ao ambiente da 

aprendizagem e avaliação de suas condições, igualmente   da segurança de renda, avaliação e 

supervisão da formação do aprendiz. 

Somado a isto, temos a combinação trabalho e estudo, já em evidência nesse período, 

bem como a abrangência do que é transição linear
26

 do(a) jovem, através da educação para o 

mercado de trabalho, modelada pela estrutura social, porém sem considerar as 

particularidades relativas a essa população, ou seja, mantendo-se  ações políticas a essa 

população, ajustadas ao contexto social. 

Em outras palavras, a ideia central foi da integração materializada num discurso 

teórico funcionalista que buscava manter a coesão moral da sociedade afinada à integridade 

moral do indivíduo. Esse pensamento está em conformidade com a conjuntura política, 

econômica e social daquele momento. 

Por fim, é evidente os longos intervalos de ausência de mudanças na lei da 

aprendizagem, ocorrendo um grande hiato, indicando que quando não há interesse político o 

assunto não é tratado com a devida importância, minimizado, assim, em detrimento dos 

interesses da população, especialmente a mais necessitada, o que muitas vezes torna algumas 

leis, decretos e portarias obsoletos. 

À frente, ocorrem as primeiras alterações no sistema educacional escolar que rebatem 

na educação profissional que passa a ganhar uma nova configuração. Torna-se obrigatório que 

os estabelecimentos industriais de qualquer natureza, bem como os de transporte, 

                                                                                                                                                         

25
 Art. 1º Considera-se de aprendizagem o contrato individual de trabalho realizado entre um 

empregador e um trabalhador maior de 14 anos e menor de 18 anos, pelo qual, além das características 

mencionadas no art. 3º da Consolidação das leis do trabalho, aquele se obriga a submeter o empregado a 

formação profissional metódica do ofício ou ocupação para cujo exercício foi admitido o menor assume o 

compromisso de seguir o respectivo regime de aprendizagem. 

26
 Transição linear é compreendida como um modelo tradicional de transição que se caracteriza pela 

sequência da etapa de saída da escola, entrada no mercado de trabalho e/ou saída de casa, coincidindo com o 

casamento e/ou o nascimento do primeiro filho. 
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comunicação e pesca passem a contratar e matricular aprendizes nos cursos oferecidos pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional (SENAI). Porém, ficam de fora os ―[...] alunos 

ou internos das instituições que ministrem exclusivamente o ensino profissional e nas de 

caráter beneficente ou disciplinar submetidas à fiscalização oficial‖ (CLT 1943, Cap. IV, Art. 

403, parágrafo único). 

Pelo mesmo procedimento, em 1946, já após o Estado Novo, surge o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (Senac) através do Decreto-Lei nº 8.622, de 10 de janeiro, que 

dispõe sobre a aprendizagem dos comerciários e passa a estabelecer os deveres dos 

empregadores e dos trabalhadores menores relativamente a essa aprendizagem.  

Diante da circunstância do período fomentou-se esse tipo de ensino, despertando o 

interesse daqueles que buscavam uma preparação mais rápida para o trabalho, principalmente 

da população de baixa renda, desejosa de se profissionalizar, até porque para a conclusão 

desse aprendizado era necessário o treinamento nas próprias empresas, o que possibilitava 

para alguns uma posterior contratação . 

Deste modo essa demanda social da educação contribuiu para que se diversificasse a 

modalidade de ensino conforme a classe social, os das classes médias e altas, que 

continuaram, e os das classes populares, que passaram a  optar pelas escolas que preparavam 

mais rapidamente para o trabalho. De fato, transformava o sistema educacional, de modo 

geral, em um sistema de discriminação. Marcando assim, um sistema dual de ensino, como 

conclui Otaíza Romanelli (2012)
27

. 

Por outro lado, surgia uma forte inquietação, argumentando que a rede de educação 

profissional e tecnológica já existente no âmbito do sistema de ensino e serviços de 

aprendizagem (SENAI/SESC) não atendia aos trabalhadores mais pobres e não seria capaz de 

expandir rapidamente sua oferta. 

 Em seguida, fomenta-se a ideia da necessidade de se estruturar cursos de qualificação 

profissional, voltados para os(as) jovens em situação de risco social, financiados pelo Fundo 

                                                 

27
ROMANELLI, Otaíza de O. História da Educação no Brasil (1930/1973). Petrópolis: Vozes, 37ed. 

2012.   
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de Amparo ao Trabalhador
28

 (FAT) e o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador
29

 

(PANFLOR). 

 De acordo com Bulhões (2004), o objetivo não era o público em geral, mais sim 

possibilitar às comunidades de baixa renda enfrentar sua marginalização
30

 e até seu 

envolvimento com a criminalidade.  

A principal estratégia era concentrar-se em formar uma rede própria de entidades em 

que ainda predominavam os serviços de aprendizagem, mas que também incluíam as escolas 

das centrais sindicais e diversos tipos de Organizações não governamentais (ONGs), tendo 

como intuito garantir uma cobertura ampla e capaz de focar nos extratos mais pobres das 

famílias trabalhadoras em todas as regiões do país sobre a direção do hoje extinto-Ministério 

do Trabalho (M.T.), e também ofertar educação profissional suficiente para qualificar ou 

requalificar, articulada ao conjunto de ações das agências de educação profissional já 

existente no país.  

Portanto, esse arcabouço evidencia o surgimento da matriz das Entidades Qualificadas 

em Formação Técnico-Profissional Metódica
31

 executoras dos Programas de Aprendizagens 

classificados atualmente.  

                                                 

28
 O Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT é um fundo especial, de natureza contábil- financeira, 

vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, destinado ao custeio do Programa do Seguro-

Desemprego, do Abono Salarial e do financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico. A principal 

fonte de recursos do FAT é composta pelas contribuições para o Programa de Integração Social – PIS e pelo 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. (Fonte: http://www.finep.gov.br/a-finep-

externo/fontes-de-recurso/outras-fontes/fat-fundo-de-amparo-ao-trabalhador - 2020). 

29
 O Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador foi implementado em todas as regiões do país a 

partir de 1996 sob a direção do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e com recursos do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador – FAT; foi uma política pública. O objetivo geral do Planfor foi apresentar oferta de educação 

profissional suficiente para qualificar ou requalificar, anualmente, a partir de 1999, pelo menos 20% da 

População Economicamente Ativa – PEA, como resultado de suas ações articuladas ao conjunto de ações das 

agências de educação profissional já existentes no país. 

30
 Marginalização – no sentido de à margem da sociedade.  

31
 Entidades Qualificadas em Formação Técnico-Profissional Metódica. São as entidades relacionadas 

no art. 8º do Decreto nº 5.598/05, quais sejam: Serviços Nacionais de Aprendizagem, assim identificados: a) 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI); b) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC); c) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); d) Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte (SENAT); e) Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP); e) as escolas 

técnicas de educação, inclusive as agrotécnicas; f) as entidades sem fins lucrativos, que tenham por objetivos a 

assistência ao adolescente e à educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente. Hoje, com novas inclusões que serão apresentadas no escopo do texto.  

http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/fontes-de-recurso/outras-fontes/fat-fundo-de-amparo-ao-trabalhador
http://www.finep.gov.br/a-finep-externo/fontes-de-recurso/outras-fontes/fat-fundo-de-amparo-ao-trabalhador
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Mais adiante, com a Promulgação da Constituição Federal (Constituição Cidadã) em 

1988, tivemos um grande avanço em relação à configuração da idade mínima para o trabalho 

de 14 anos (art. 7º XXXIII) a exceção dos aprendizes (12 anos) e o trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, proibido para menores de 18 anos. E ainda em 1988, com a Emenda 

Constitucional nº 20, alterando o referido inciso, passando a idade mínima de 14 anos para 16 

anos e a do aprendiz de 12 para 14 anos.  

Somado a isto, outro instrumento jurídico, a Lei Federal 8.069/90, que estabelece o 

Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) de marco regulatório, que será um norteador dos 

direitos da infância e adolescência, contribuindo para evidenciar os abusos e práticas 

irregulares por parte, neste caso,  dos estabelecimentos que contratavam os aprendizes. No 

entanto, esta cobertura não alcançava além da faixa etária de 18 anos. 

Através desse Estatuto, apontam-se pressupostos de que a sociedade deve proteger e 

cuidar, reconhecendo a criança e ao adolescente como seres em peculiar desenvolvimento. 

Reforça o respeito aos princípios universais dos Direitos Humanos que, proíbe o trabalho 

infantil, definindo a idade mínima para o trabalho através do Art. 60. Que substitui o antigo 

Código de Menores (Lei nº 6.697, de 1979). Também proibi qualquer trabalho a menores de 

14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz (ECA, 2009). 

 Do ponto de vista de Matosso (1995), essas alterações ocorrem em meio às 

transformações geradas pelo novo padrão produtivo, tecnológico e organizacional, 

denominado pela terceira revolução industrial cujas características são diversas das fases 

anteriores do capitalismo. Uma nova forma de acumulação capitalista que indica a 

intensificação da exploração do trabalho, a internacionalização da produção com a 

incorporação dos avanços tecnológicos que visam à produtividade e controle do trabalho. 

Certamente, diante deste cenário, as questões relacionadas à juventude eram presentes 

e complexas no Brasil em 1989, quando já possuíamos um milhão de jovens entre 15 e 24 

anos desempregados, o que representava 25% da população economicamente ativa no país, 

atingidos fortemente pelo desemprego. Em 1998, esse número passa para 3,3 milhões. A 

economia decresceu, implicando consequências no mercado de trabalho do jovem no Brasil 

(Pochmann, 2007 ). 

Essa situação rebate na economia brasileira profundamente em decorrência histórica 

de desenvolver um resultado de baixa capacidade, para gerar postos de trabalho, mais 

qualificados e em grande quantidade. Os empregos criados, além de insuficientes, eram em 
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geral precários, principalmente nos setores de serviços básicos (limpeza, segurança, garçons 

etc.). 

As vagas eram instáveis e de baixa qualificação, e a ocupação acabava ocorrendo, na 

maioria das vezes, por trabalhadores adultos com escolaridade mais elevada e alguma 

qualificação profissional. 

Isso fazia com que as antigas portas de ingresso aos jovens no primeiro emprego 

acabassem sendo fechadas (construção civil, bancos e serviços nas grandes empresas e na 

administração pública) e as existentes fossem ocupadas preferencialmente pelos adultos. 

Mesmo no caso de oferta de trabalho de baixo conteúdo profissional havia elevada 

exigência educacional por parte das empresas como forma de impor limites mínimos na 

seleção dos novos empregados, o que ocorre até os dias presente, e sugere que os programas 

têm maiores efeitos para os que são integrados do que aos excluídos. 

Em 1999, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e Pesquisa 

Nacional de Amostra a Domicílios (Pnad), apresentaram uma pesquisa sobre acréscimo na 

renda familiar de famílias residentes no meio urbano, demonstrando que 18,2% das famílias 

tinham adolescentes trabalhadores entre 15 e 19 anos e a renda advinda deste jovem 

trabalhador representava  entre 50% e 100% do total da renda familiar. 

Concluíram que, naquele período, as populações jovens no Brasil já formavam um 

conjunto de pessoas que efetivamente pressionavam a economia para a criação de novos 

postos de trabalho. 

Além disso, no ano de 2000 tornou-se presente o temor de uma explosão demográfica 

constituída por um bônus demográfico de 47 milhões de jovens na faixa etária de 15 a 29 

anos, resultante de uma característica particular da dinâmica demográfica brasileira dos anos 

70 e 80, conhecida como ―onda jovem‖. Ao mesmo tempo, era significativo o crescente 

aumento da fecundidade entre as mulheres jovens/adolescentes e da mortalidade por armas de 

fogo entre homens — jovens na faixa etária de 15 a 24 anos. Esses fatos promoveram certo 

destaque no debate sobre políticas públicas. 

Tal aumento chegou a um valor de 84.347.452 distribuídos entre crianças, 

adolescentes e jovens de 0 a 24 anos, o que representava quase 50% da população brasileira 

(IBGE, Pnad, 1999).  
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Some-se ao contexto um estudo do Instituto (IBGE) sobre riscos sociais para mapear 

jovens em condição vulnerável. Em suas conclusões, exibem alguns dados de decréscimo a 

esta população no Brasil. No entanto, em algumas cidades esses dados permaneceram 

elevados, como São Paulo que contava com cerca de 2.012.130 jovens entre 15 e 24 anos, dos 

quais 14,29% viviam em uma condição de alta vulnerabilidade (IBGE, 2000). 

Esses jovens fazem parte de uma grande fatia da sociedade, uma classe social menos 

favorecida, de baixa renda e em sua maioria também uma baixa escolaridade. Fatores como 

esses por si só já vão impactar no desenvolvimento intelectual, cognitivo e psíquico de 

qualquer ser humano. Junte-se a isso a inexperiência profissional prévia, o que agrava a 

inserção a um trabalho digno.  

Ainda sobre a aprendizagem em relação às suas diretrizes, desenvolvimento e 

execução do programa, somente em meados de 2000 encontramos a primeira alteração com a 

promulgação da Lei da Aprendizagem nº. 10.097/2000, de 19 de dezembro, sancionada e 

promulgada pelo então Presidente Fernando H. Cardoso. 

Num novo contexto de reestruturação econômica e produtiva, além da 

competitividade, essa lei surge no final do mandato de Fernando Henrique Cardoso com o 

objetivo de retomar a aprendizagem prevista na CLT, alterando alguns artigos (402/403 e 428 

a 433) e almejando a ampliação da cobertura em relação à proteção social ao jovem na 

condição da aprendizagem, focando a relação trabalho/aprendizagem em que representa a 

tentativa de inserir o jovem no mundo do trabalho, aliado à formação profissional e à 

continuidade dos estudos. 

A propósito, essa interferência é influenciada não só pelo processo de reestruturação 

político, econômico e social do país, assim como internacional. Como caracteriza Pochmann 

esse período. 

 

[...] em vez da defesa da produção e do emprego nacional, privilegia-se 

a promoção da integração do sistema produtivo nacional a economia mundial. 

Dessa forma, o padrão de intervenção estatal perdeu grande parte de sua 

funcionalidade. Em nome da competitividade, segmentos do setor público 

desaparecem, outros foram privatizados, concedidos, terceirizados e 

reformulados. 

Em síntese, essas alterações produzidas pela lei nº.10.097, artigos 402–403 e 428–433 

da CLT, aprovada na CLT de 1943, se deram da seguinte maneira: 
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 FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA – 2020  

De antemão, observando esse quadro e considerando a proteção do trabalho, a Lei 

10.097/00 permite alguns questionamentos em relação às   alterações, quando se fala da 

diminuição da alíquota de 8% para  2% prevista no Art. 2º alterando o Art. 15 da Lei nº 8.036, 

de 11 de maio de 1990, que, passou a vigorar, acrescida do §.7º, oferecida pelo governo a fim 

de incentivar os estabelecimentos na contratação dos aprendizes a qual atribuímos algumas 

destas indicações. 

Art. 2 – o art. 15 da lei nº. 8036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar 

acrescido do seguinte § 7º: 

§ 7º Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o 

caput deste artigo reduzida para dois por cento. 

Quadro 01 - Alterações - Lei 10.097/2000 artigos 402-403 e 
428-433 da CLT 

• Art. 402 e Art. 403 - o limite de idade dos jovens para o trabalho de 

14 anos até 18 anos;  

• Paragráfo único - atenção com a insalubridade do local de trabalho; 

• Art. 428 - definição do que é contrato de aprendizagem; 

• Art. 430 § 1º, § 2º e § 3º -normatização das responsabilidades dos 

empregadores e dos aprendizes; 

• Art. 428 § 2º - garantia de um valor de pagamento pela atividade de 

aprendiz; 

• Art. 428 § 4º - caracterização do que é atividade teórica e prática; 

• Art. 429 § 1º a normatização das cotas para contratação por 

estabelecimento de aprendizes; 

• Art. 430 - a carcterização das instituições qualificadas responsáveis 

pela qualificação, formação técnico-profissional metódica do jovem; 

•Art. 432 § 1º  - tipo de contratação do jovem e tempo de duração do 

trabalho; 

•Art. 428 § 3º e Art. 433 - o limite de contrato de aprendizagem por 

idade quanto por antecipação discriminadas; 

•Art. 2º § 7º. estabelecimento da alíquota diferenciada de 2% de fundo 

de garantia, descontado do jovem. 
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Efetivamente, quando se flexibiliza a referida alíquota, reduzindo-a para 2%, abre-se 

dois caminhos. O primeiro, o de contribuir para a substituição de determinada ocupação de 

trabalho de pessoas com mais qualificação por outras menos qualificadas, gerando uma 

possível elevação da concorrência interna e externa,  nos postos de trabalho da classe 

trabalhadora. 

 Aliado a isso, promove-se a garantia legal para flexibilizar as regras de contratação, 

ou seja, concede-se subsídios aos estabelecimentos para que a contratação de jovens ocorra de 

maneira inferior à do adulto, agenciando o jovem a uma possível condição precária e 

vulnerável logo no primeiro emprego, caracterizando a ausência de proteção. 

 Um segundo caminho a ser considerado, no entanto, é o de que a contribuição pode 

aumentar os requisitos da contratação nas vagas de ocupações de conteúdo de trabalho mais 

simples. 

Vale lembrar, por outro lado, o que diz a garantia de proteção e assistência do Estado, 

alertado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2012), sobre as violações 

protetivas e assistenciais que podem ter impacto no desenvolvimento futuro dos(as) jovens 

trabalhadores(as) e da sua confiança nas instituições públicas. Ou seja, quando o incentivo a 

contratação ocorre às custas dos direitos e benefícios sociais, como pensões, seguros de saúde 

e de desemprego, o que resulta numa maior vulnerabilidade e insegurança em longo prazo 

(OIT, 2012). 

Pertinente a proteção dos(as) jovens sobre as formas de contratação, que podem ser 

diretas
32

 ou indiretas
33

, cabe ressaltar o Art. 430
34

 e 431
35

 que dispõem sobre a possibilidade 

                                                 

32
 A contratação direta é aquela realizada entre o estabelecimento obrigado ao cumprimento da cota e o 

aprendiz, típica relação de trabalho celetista com contrato especial de aprendizagem. O estabelecimento 

cumpridor de cota é o empregador do aprendiz e assina sua Carteira de trabalho e previdência social – CTPS. 

(Fonte: Manual do Aprendiz, 2020) 

33
A segunda forma de contratação é a indireta, quando a entidade de formação profissional assume a 

condição de empregadora do aprendiz, além de lhe proporcionar a formação teórica prevista no programa de 

aprendizagem. São autorizadas para essa forma de contratação as entidades sem fins lucrativos e as entidades de 

prática desportiva que formalizarão previamente contrato ou convênio com o estabelecimento que deve cumprir 

a cota.  

34
 Art. 430 – Na hipótese de os serviços Nacionais de Aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas 

suficientes para atender a demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras entidades 

qualificadas em formação técnico-profissional metódica, a saber: I – Escolas técnicas de educação; II – entidades 

sem fins lucrativos, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional, registradas 

no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente. 
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de contratação por entidade qualificadora (entidades sem fins lucrativos, que tenham por 

objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional). 

 Essa contratação coloca a entidade como empregadora, além de ser o local da 

aplicação teórica para os aprendizes — que devem se deslocar até a entidade uma vez por 

semana — o que sugere um espaço para a desproteção quando ocorre a suspenção da 

atribuição de mediadora da entidade, pois coloca em risco a mediação para a garantia de 

proteção do(a) jovem trabalhador(a). 

Em outras palavras, essa prática revela que a empresa/estabelecimento onde será 

realizada a aprendizagem prática, torna-se um cliente para a entidade qualificadora mediadora 

da inserção do(a) jovem àqueles locais. Então, a relação entidade qualificadora versus 

estabelecimento se torna uma relação comercial   de prestação de serviço; o 

estabelecimento passa a pagar uma porcentagem a entidade por cada aprendiz contratado.  

Em meio a esta relação dual de quem é o patrão está o(a) jovem trabalhador(a) para 

quem as atribuições da entidade qualificadora, que supostamente deveria mediar para garantir 

a proteção do seu aprendizado, e do estabelecimento, onde será realizada a prática, não são 

claras. 

Para o(a) jovem trabalhador(a), estabelece-se outro sentido no campo imaginário e 

simbólico do cotidiano da aprendizagem prática, sugerindo a hipótese de que o(a) jovem 

contratado(a) pela entidade formadora/qualificadora, e não pelo estabelecimento, no campo 

prático da aprendizagem, está cotidianamente sujeito à desproteção e ao desamparo.  

Dessa forma, as demandas cotidianas com a troca de função de aprendiz para 

funcionário, em que a mediação da entidade deveria intervir para proteger e garantir a 

condição de aprendizagem, passam a ser a ausência de respostas ao aprendiz, devido ao 

conflito de interesses por parte da entidade qualificadora e seu cliente. 

 Fundamento este argumento a partir do descrito na narrativa de um jovem aprendiz, 

transcrita a seguir: 

                                                                                                                                                         

35
 Art. 431 – a contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela empresa onde se realizará a 

aprendizagem ou pelas entidades mencionadas no inciso II do Art. 430, caso em que não gera vínculo de 

emprego com a empresa tomadora dos serviços. 
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―(...) Eu tenho que cobrir o horário da telefonista no almoço. 

Simplesmente eu tenho que fazer; 

(...) Não adianta eu falar nada! 

(...) Eu vou falar com quem!? 

Acrescento também a essa explicação a conclusão dos autores Corrochano e 

Nascimento, em um estudo sobre trabalhadores do setor de telemarketing, elaborado em 2007, 

conferindo que esse segmento que contratava jovens na faixa etária de 16 a 24 anos esteve em 

franca expansão nas regiões urbanas desde os anos 90. Foi uma das ocupações que mais 

cresceram entre os(as) jovens dessa faixa etária, principalmente para as mulheres jovens. 

Como exemplo, temos o Instituto Nextel que contratava na condição de instituição (entidade) 

qualificadora.  

Uma das conclusões desse estudo relaciona a falta de proteção do trabalhador 

ocasionada pela exigência de produtividade, seja na execução das metas preestabelecidas de 

vendas ou quitação de débito (no caso do curso de telemarketing ativo e cobrança), seja na 

redução do tempo no atendimento receptivo, fazendo das centrais de atendimento espaços de 

cobrança exacerbada e de exposição dos operadores e supervisores a constantes ações de 

assédio moral. 

Outras particularidades, como o uso excessivo do computador, do telefone e do 

cumprimento de dupla jornada ou de horas extras para complementar a renda, resultam em 

grande incidência de doenças psicossomáticas (estresse, depressão e síndrome do pânico), 

além de outras, relacionadas ao esforço repetitivo (inflamações dos tendões, dores no pescoço 

e na coluna), desencadeando alta rotatividade (Corrochano e Nascimento, 2010, p. 59). 

A aparente desproteção, evidenciada na lei, também é com relação à flexibilização, a 

ampliação parcial relacionada à cobertura da jornada de horas de trabalho, conforme indica o, 

Art. 432 § 1º, onde está prevista a jornada de trabalho de até oito horas (08) para o aprendiz 

que já tiver completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas de 

aprendizagem teórica. 

 Tal aspecto, sugere, que a lei, ao invés de viabilizar que o jovem utilize o seu tempo 

livre com o ócio positivo (educação), acaba reproduzindo a tendência de tornar mais 

concentrado e elitista o ciclo completo da educação, principalmente no Brasil, com aqueles 

que pertencem a famílias mais vulneráveis e de baixa renda que completam o ensino 

fundamental e não continuam os estudos.  
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Dessa forma, o parágrafo único de que dispõe a lei, ao invés de garantir a cobertura 

educacional para a ampliação da formação e proteção no trabalho, corrobora para a 

flexibilização que pode levar ao aumento da exploração do trabalho e evasão escolar. 

Além disso, devemos considerar que para uma boa parte da população jovem 

brasileira a realidade já trouxe os seus prejuízos, causados nos anos iniciais, àqueles cuja 

desigualdade social e o acesso diferenciado do conhecimento geraram exclusão via escola, 

tornando a igualdade de oportunidades mais distante.     

É perceptível que, em busca de diminuir essa lacuna na população jovem, durante 

essas últimas décadas os governos têm desenvolvido ações através de políticas públicas 

compensatórias. Apesar da essência que abarca a Lei da Aprendizagem ter o intuito de 

promover a  inserção do jovem mais vulnerável ao mundo do trabalho, ela demonstra a 

predominância do viés excludente e discriminatório. 

Desde a revogação da Lei 10.097/2000, simultaneamente ocorria a transição do 

governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para a preparação de posse do ex-

presidente Luís Inácio Lula da Silva, o debate   em torno do tema ―juventude e mundo do 

trabalho‖ foi marcado por uma inflexão observada nas políticas de geração de trabalho e 

renda e nas políticas sociais até então. 

Acrescenta-se, também, os dados de um estudo de 2001 sobre a População 

Economicamente Ativa brasileira em que os índices totais de desemprego chegavam a 12% 

para todas as faixas etárias. Entre a faixa etária de 15 a 19 anos, o percentual foi de 27,3% 

para aqueles que buscavam o primeiro emprego, e de 18,9% para a faixa etária de 20 a 24 

anos entre os que haviam perdido o emprego durante o ano, totalizando 46,2% de jovens 

desempregados (PEA, 2003). 

Portanto, o governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva teve início dentro 

desse contexto e com diversos desafios, entre eles o de conter a incerteza econômica em que o 

país estava. Por outro lado, havia a esperança de que o governo do ex-presidente se 

comprometesse com um amplo e consistente sistema de atenção e proteção no âmbito das 

necessidades humanas e sociais (FREITAS, 2007). 

No campo das ações, em 2002 é realizado o primeiro seminário de Políticas Públicas – 

Juventude em pauta. Houve a implementação de um amplo programa nacional para enfrentar 

a situação da população jovem no mercado de trabalho com a criação do Programa Nacional 
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de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE) – como uma das primeiras medidas da gestão do 

ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva no campo da juventude. 

O Programa foi instituído pela Lei nº 10.748 com o objetivo de promover a geração de 

postos de trabalho para jovens e prepará-los para a inserção no mercado de trabalho. O PNPE 

tinha várias linhas de ação, dentre as quais subsídio econômico, os consórcios sociais da 

juventude
36

, a juventude cidadã
37

, o empreendedorismo e a responsabilidade social, bem 

como ações de reformulação da aprendizagem.  

É importante destacar que um dos diferenciais desta ação era a subvenção econômica, 

uma vez que todas as ações até então implementadas em nível federal limitavam-se à oferta de 

qualificação profissional. No entanto, adiante veremos o seu encerramento em 2007, quando 

passou a operar conforme o modelo anterior em privilegiar ações de qualificação profissional. 

Com quase uma década de encerramento das ações de intervenção no mundo do 

trabalho via Governo Federal por meio de subsídios econômicos, somente encontramos ações 

prioritariamente concentradas na elevação da escolaridade e da qualificação profissional, 

como foi o caso do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem), incorporando a 

maior parte dos programas federais.  

                                                 

36
 O Consórcio Social da Juventude é um Projeto do PNPE em parceria com a sociedade civil na 

execução das ações do Programa, com foco em seus três eixos de organização: fomento à geração de postos de 

trabalho formais, preparação para o primeiro emprego e articulação com a sociedade civil. Os Consórcios Sociais 

da Juventude buscarão a aproximação com os jovens submetidos a maiores riscos sociais, realizando um 

atendimento de natureza complementar aos serviços prestados pelo SINE, a fim de alcançar uma parte 

significativa do público jovem e garantir a eficiência da política pública. Vale ressaltar que os Consórcios 

Sociais da Juventude não se restringem à ação de qualificação profissional do PNPE, constituindo-se está em 

uma das etapas para a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Os Consórcios deverão ter metas de inserção 

de jovens atendidos no mercado de trabalho durante a vigência do convênio. 

Fonte: 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/trabalhista/portariamte332_2005.htm#:~:text=O%20Cons%

C3%B3rcio%20Social%20da%20Juventude,articula%C3%A7%C3%A3o%20com%20a%20sociedade%20civil.   

2020 

37
 O Projeto Juventude Cidadã se propõe a ser linha de ação que combina um conjunto de políticas 

públicas de educação, de direitos humanos, de ação comunitária e que visa à qualificação socioprofissional de 

jovens de baixa renda para futura inserção no Mundo do Trabalho e sua intervenção protagonista no meio social. 

A operacionalização das ações da Juventude Cidadã se dará por meio de celebração de Convênio entre o MTE e 

as Prefeituras Municipais que executarão as ações mediante Entidades Privadas ou Públicas, contratadas de 

acordo com os procedimentos normativos da Lei nº 8.666, de 1993, e da IN/STN nº 1, de 1997. Fonte: Manual 

de Execução do Juventude Cidadã – 2006.doc 
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Este programa, porém, não teve foco no trabalho; seu objetivo era a concentração na 

elevação da escolaridade e do estímulo à conclusão do ensino fundamental, a qualificação 

profissional e o desenvolvimento de ações comunitárias.  

É importante observar que a conclusão ou não do ensino fundamental entre as famílias 

mais vulneráveis e de baixa renda foi afetada com a retirada do subsídio econômico. Também 

não podemos esquecer que a inclusão está contida no acesso a outros benefícios da vida que 

necessitam de respaldo financeiro. O próprio deslocamento aos locais de formação e o acesso 

a bens e serviços precisa ocorrer.    

Outro aspecto foi o público-alvo dos programas, os quais eram direcionados aos 

jovens de 18 a 24 anos, com quatro a sete anos de escolaridade e sem vínculo empregatício 

formal, moradores de capitais e regiões metropolitanas com mais de 200 mil habitantes. 

Até o ano de 2005, a Lei da Aprendizagem seguiu com poucas alterações; as 

fiscalizações foram inexpressíveis e houve ausência de informação sobre a Lei   nesse início 

de período. No entanto, cabe ressaltar que, mesmo em número reduzido, em todo o país a Lei 

ganhou uma atenção redobrada por parte do Estado e de Organizações (ONG’s). 

Logo após  os primeiros anos da publicação do Estatuto da Criança e Adolescente, 

observa-se um movimento de diferentes setores da sociedade para se organizarem, aliando 

seus esforços em busca de um interesse comum: acelerar a aplicação da Lei. 

Ainda em 2005, com a sanção da Lei 11.180, de 23 de setembro, contendo dezenove 

artigos, pelo então ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, institui-se o   Projeto Escola de 

Fábrica que autorizava a concessão de bolsas de permanência a estudantes beneficiários do 

Programa Universidade para Todos (PROUNI), também estabelecendo o Programa de 

Educação Tutorial (PET)e alterando a Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e a 

Consolidação das Leis Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de maio de 1943. 

 Outra mudança foi o art. 18 que alterou os art. 428 e 433 da CLT, passando a vigorar 

a idade ampliada para até 24 anos a inscrição do(a) jovem no Programa de Aprendizagem, 

acrescentando os §§ 5º e 6º para aprendizes portadores de deficiência. 
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Ao longo dessas ações, indicamos dois avanços na formulação da Lei nº 11.180. 

Primeiro, ela abrange a inclusão dos portadores de deficiência mental nos §§ 5º e 6º, o que 

amplia a cobertura da proteção social do Art. 18
38

, alterando os art. 428
39

 e 433
40

 da CLT, 

trazendo à tona essa questão até então ausente nos  documentos anteriores. 

O segundo avanço está na constatação de ampliação da cobertura da proteção onde 

ficou determinado o prazo para término do contrato de aprendizagem e da faixa etária. 

Também concebeu a renovação na concepção da transição juvenil, pois não se tratava de uma 

mera ampliação da temporalidade que contabiliza a fase juvenil, mas fundamentalmente do 

reconhecimento de que a transição da adolescência é muito mais complexa na 

contemporaneidade do que era no passado (Pochmann, 2007). 

No entanto, as avaliações permanentes das condições e do ambiente de trabalho que 

possibilitem um trabalho de aprendizagem contínua para o deficiente mental e a segurança de 

renda, não estão contemplados no documento. 

No plano do discurso, a lei preserva a tendência paternalista e condescendente à 

preservação da relação de subordinação do(a) jovem em relação à autoridade, conforme o art. 

428. E no que tange a autoclassificação de ideias na visão político-ideológica, observa-se as 

características neoliberais. 

Em relação à Cota de Aprendizagem disposta na lei, ela já estava contida desde 2000, 

porém só  foi regulamentada pelo Decreto nº 5.598/2005 art. 14, onde estabelece que todas as 

empresas de médio e grande porte são obrigadas a contratar adolescentes e jovens entre 14 e 

24 anos na condição de aprendiz, estando dispensadas da contratação as microempresas, as 

empresas de pequeno porte e as entidades sem fins lucrativos que tinham o objetivo a 

educação profissional.  

                                                 

38
 Art.18 que altera os art. 428 e 433 da CLT, aprovado pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943, passam a vigorar com a seguinte redação: 

39
 Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato especial, ajustado por escrito e por prazo 

determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de quatorze e menor de dezoito anos, 

inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com seu 

desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo e diligência,  as tarefas 

necessárias a essa formação.    

40
 Art.433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu tempo ou quando o aprendiz completar 24 

anos, ressalvada a hipótese prevista no § 5º do art. 428 desta Consolidação, ou ainda antecipadamente nas 

seguintes hipóteses. 
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Mais adiante, em 2007, ainda no governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, 

ocorreram diversas propostas com o objetivo de promover mudanças na qualidade pedagógica 

e na efetivação social. Essas propostas foram identificadas nas Portarias nº 615, 616 e 618. 

A Portaria nº 615, de 13 de dezembro de 2007, contém oito artigos que criaram o 

Cadastro Nacional de Aprendizagem, destinado à inscrição de todas as entidades qualificadas 

(instituições qualificadas) em formação técnico-profissional metódica, inclusive o Sistema S, 

submetendo todas elas a apresentarem seus programas para avaliação e validação na 

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE
41

). 

Em suma, define com isso a responsabilidade da operacionalização do cadastro dos 

cursos de formação inicial e continuada, os prazos de vigência do programa e do curso e sua 

revalidação, assim como a normatização para registro no cadastro para as instituições 

qualificadoras. 

Por sua vez, devido ao alto número de cursos cadastrados por diferentes entidades de 

todo o Brasil, a tentativa de garantir a efetividade social e pedagógica dos cursos com a 

criação do Cadastro Nacional de Entidades tornou evidente as dificuldades de avaliação, o 

que possibilitou, na prática, que muitas entidades qualificadoras pudessem oferecer seus 

cursos mesmo sem a validação do extinto MTE.  

O que sugere que o Cadastro Nacional de Entidades, por si só, não garante que as 

entidades estejam realizando seus programas conforme os preceitos legais, com carga horária 

teórica compatível, conteúdos de formação humana e específicos, adequados às exigências 

legais a orientação do extinto MTE. 

Por outro lado, a Portaria nº 616, criada em 13 de dezembro de 2007, que contém oito 

artigos, buscou a ampliação das parcerias com empresas privadas, empresas públicas, 

sociedades de economias mistas e entidades representativas de setores econômicos 

interessadas no desenvolvimento de programas de aprendizagem coorporativos. 

                                                 

41
 Este cadastro deve ser realizado mediante inscrição da entidade que posteriormente deve registrar os 

cursos oferecidos, bem como cadastrar todos os aprendizes matriculados, contendo dados do período do contrato 

do aprendiz, CNPJ e nome das empresas contratantes. O cadastro está disponível no site.: 

www.juventudeweb.gov.br 
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 Dessa forma, abrindo a possibilidade de celebração de acordos de cooperação técnica 

por meio do hoje extinto MTE e da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE). No 

entanto, deveriam seguir os seguintes critérios: 

a) Destinação de cotas de aprendizes, preferencialmente egressos das ações de 

qualificação profissional do Programa Projovem, com perfil definido na Lei 

nº11.129/2005, de 30 de junho; 

b) Participação no desenvolvimento de ações de capacitação e formação em 

metodologias aprovadas pelo MTE aplicáveis à qualificação de adolescentes 

aprendizes; 

c) Desenvolvimento de ações destinadas aos adolescentes e jovens-aprendizes 

que apresentem deficiências; 

d) Desenvolvimento de ações destinadas à qualificação e reinserção social de 

adolescentes e jovens egressos de medidas socioeducativas, ou; 

e) Desenvolvimento de ações destinadas à qualificação de adolescentes e jovens 

em setores que apresentam peculiaridades que exigem a construção de 

alternativas que viabilizem o cumprimento da Lei, sem prejuízo do direito a 

formação profissional regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(Portaria nº 616 art. 1º, inciso V). 

A partir desta Portaria quatro acordos foram firmados, sendo: Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos-Correios, termo nº 1/2007 – Programa Adolescente Aprendiz dos 

Correios; Federação Nacional dos Bancos (FENABAN), termo   nº 02/2007 – Programa 

Nacional do Jovem Aprendiz no Setor Bancário; empresas do Grupo Eletrobrás com o termo 

nº 3/2007 – Programa Aprendiz Grupo Eletrobrás; ONG Atletas pela Cidadania – termo nº 

04/2007, objetivando o desenvolvimento de ações de incentivo à política nacional de 

aprendizagem profissional. 

O escopo, é claro, buscou incentivar a contratação de aprendizes através da efetivação 

de novos Termos de Cooperação Técnica entre o extinto MTE e o Ministério da Educação 

(MEC), em busca de abertura de modalidade como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC/APRENDIZ) e com isso a contratação dos aprendizes pelos 

pequenos e micro empresários e empregadores não contribuintes dos Serviços Nacionais de 

Aprendizagem Profissional. 
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Os Termos de Cooperação foram desenvolvidos a partir das definições da jornada de 

trabalho, conteúdos, formatação do programa, carga horária do curso, atividades práticas, 

distribuição semanal da jornada, idade dos adolescentes e jovens a serem atendidos no 

programa, entre outros.  

Já no acordo firmado com a ONG Atletas pela Cidadania, o principal objetivo era usar 

a imagem dos atletas que faziam parte da ONG para divulgação e incentivo do programa 

perante as empresas que contratassem os aprendizes.  

Entre todas as portarias, a Portaria nº 616 teve grande relevância nesse governo, 

determinada por alguns aspectos. Primeiro, a ascendente evolução dos contratos de 

aprendizagem profissional, observado quando comparando os dois anos anteriores à Portaria 

— de janeiro a dezembro de 2005 — pois havia 57.231 aprendizes admitidos, posteriormente, 

de janeiro a dezembro de 2009, houve um crescimento de 150.001 admitidos. O que 

representou um aumento de 162,097% desde a publicação do Decreto nº 5.5098/2005. 

Segundo, houve também o avanço das entidades qualificadoras sem fins lucrativos, 

entre o período de 2008 a 2010, principalmente na região sudeste, demonstrado da seguinte 

maneira: 

a) 2008 para 2010 – tivemos um aumento de 44 para 1.436 entidades 

qualificadoras sem fins lucrativos representando 3.163,63% de acréscimo ; 

b) 2008 – Houve decréscimo de 77,90% dos estabelecimentos com fins 

lucrativos de 181 em 2008, passando a 40 estabelecimentos com fins 

lucrativos em 2010. (Fonte: Portal do tem,2011) 
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Fonte: MTE Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a juventude – DIEESE. 

   Elaboração própria. 

 

Somado a isso, ocorreu a unificação com a Lei nº 11.629, de 10 de junho de 2008, 

com o chamado Programa Integrado da Juventude que se dividiu em várias modalidades, 

incorporando diversos programas então existentes. A faixa etária foi alargada e passou a 

atender os de 15 a 29 anos, seguindo o padrão etário da nova definição de juventude no país, 

conforme a Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005. 

Contudo, a integração dos programas não teve o alcance pressuposto no objetivo do 

Programa Integrado da Juventude. Os Contratos de Aprendizagem e os Parceiros da 

Aprendizagem ficaram fora do escopo e ainda sob a responsabilidade exclusiva do hoje 

extinto Ministério do Trabalho, contemplando um número reduzido de adolescentes e jovens. 

Com isso, mantiveram sua característica fragmentada, desarticulada e de falta de escala das 

ações para jovens no âmbito do governo federal. 

Por outro lado, fomentou-se importantes ações no âmbito de articulação e elaboração 

sobre o trabalho decente para a juventude. Criou-se o Conselho Nacional de Juventude 

(CONJUVE)
42

, bem como a Lei 11.129, que instituiu a Secretaria Nacional de Juventude, 

                                                 

42
 CONJUVE - o Conjuve é composto por 30 conselheiros, sendo 10 representantes do poder público e 

20 representantes da sociedade civil. A representação do poder público contempla, além da SNJ, todos os 
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vinculada à Secretaria Geral da Presidência da República (SNJ/SG/PR). Também foi criada, 

em 2004, a Comissão Tripartite de Igualdade de Oportunidades (CTIO) e Tratamento de 

Gênero e Raça no Trabalho no âmbito do  extinto Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE)
43

. 

O Conselho Nacional da Juventude (CONJUVE) é criado com um papel importante e 

entre suas atribuições está formular e propor diretrizes voltadas para a realidade 

socioeconômica dos(as) jovens e promover o intercâmbio entre as organizações juvenis 

nacionais e internacionais. 

Ainda no âmbito de impacto das portarias, outro dado fornecido pelos documentos é 

sobre o número de contratação por atividade econômica esboçado a seguir baseado no 

Boletim liberado pelo MTE (2014). 

Tabela 1 Boletim/ Contratação por atividade econômica/2014 

 GRAU TOTAL 

1º Comercio, Reparação de veículos automotores e motocicletas 85.511 

2º Indústrias de transformação 84.578 

3º Saúde humana e serviços sociais 33.496 

4º Outras atividades de serviços 32.392 

5º Construção 24.054 

6º Transporte, armazenagem e correio 16.446 

7º Atividades administrativas e serviços complementares 14.426 

                                                                                                                                                         

ministérios que possuem programas voltados para os jovens; a Frente Parlamentar de Políticas para a Juventude 

da Câmara dos Deputados; o Fórum Nacional de Gestores Estaduais de Juventude; além das associações de 

prefeitos. Essa composição foi estruturada para que as ações sejam articuladas em todas as esferas 

governamentais (federal, estadual e municipal). 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/juventude-

1/conjuve#:~:text=O%20Conselho%20Nacional%20de%20Juventude,Inclus%C3%A3o%20de%20Jovens%20(P

rojovem).(2020) 

43
 O Ministério do Trabalho foi extinto em 2019 pelo atual governo do Presidente Jair Bolsonaro tendo 

suas atribuições divididas entre o Ministério da Economia, o Ministério da Cidadania e o Ministério da Justiça 

e Segurança Pública.  
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8º Educação 10.630 

9º Alojamento e alimentação 8.231 

         10º Informação e comunicação 5.763 

         11º Atividades profissionais, cientificas e técnicas 4.304 

         12º Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 4.134 

         13º Indústrias extrativas 2.926 

         14º Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura 2.814 

         15º Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 

descontaminação 

1.874 

         16º Artes, cultura, esporte e recreação 1.578 

         17º Eletricidade e gás 1.376 

         18º Administração pública, defesa e seguridade social 642 

         19º Atividade imobiliárias 593 

         20º Organismos internacionais e outras instituições 

extraterritoriais  

37 

         21º Serviços domésticos 4 

FONTE: MTE /SPPE/DES/CGET – CAGED/ANO 2013 -LEI 4.923/65, 2014. 

De antemão apesar dos acordos efetivados em 2007, ao observarmos os dados por 

atividade econômica e sua aderência dos aprendizes por áreas após sete anos na tabela 1, o 

crescimento é pouco expressivo considerando o potencial referente à cota mínima(5%) das 

empresas que devem cumprir a cota de aprendizagem, conforme a Lei nº10097/2000, chega a 

ser medíocre. 

Verifica-se que as atividades econômicas com maior número de contratação de 

aprendizes estão relacionadas ao comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 

com 85.511 contratados, seguido pela indústria de transformação com 84.578 contratados (ver 

tabela 1). 

Já as atividades administrativas e serviços complementares estavam entre as atividades 

com baixa expectativa de contratação, aparecendo em 7º lugar com 14.426 aprendizes 
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contratados. O que indica uma hipótese de que existe uma contradição da oferta de cursos 

oferecidos pelas entidades(instituições) qualificadoras sem fins lucrativos e especificamente 

as responsáveis pela formação dos aprendizes mais vulneráveis. 

Porque apontamos esse aspecto, de modo geral, em relação aos conteúdos oferecidos 

na grade dos cursos de aprendizagem profissional destas instituições são da área  

administrativa. No entanto, não encontramos no Boletim deste período, qual a ocupação do 

jovem aprendiz na contratação por atividade econômica. E não encontramos os dados 

quantitativos de admissão dos jovens deficientes e tão pouco por gênero. Dessa forma com 

lacunas nas informações é difícil saber se o programa ao longo das portarias estabelecidas até 

aquele momento de 2014,  agregou uma maior contratação de aprendizes vulneráveis.  

 O que pode estar ocorrendo é o reforço do ciclo da história da aprendizagem 

profissional contribuindo para as características excludentes que atendem aos interesses 

dominantes.  

Mais adiante, a Portaria nº 618, promulgada em dezembro de 2007, concebe a criação 

do Selo de Responsabilidade, denominado ―Parceiros da Juventude‖, o qual é concedido às 

entidades sociais, empresas, entidades governamentais e outras instituições que atuem em 

parceria com o hoje extinto Ministério do Trabalho e Emprego
44

, no desenvolvimento de 

ações que envolvam a formação, qualificação, preparação e inserção de adolescentes e jovens 

no mundo do trabalho, ou seja, cria-se a responsabilidade social. 

A manifestação de ações socialmente responsáveis cresce nesse período. Esse 

movimento leva a um  apelo para que as empresas agreguem valor aos seus produtos por meio 

de ações socialmente responsáveis. Desta forma, a criação do Selo – Parceiros da Juventude 

ganha força e as empresas que desenvolveram programas considerados relevantes na 

avaliação do extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE ), puderam usar o selo junto à 

sua marca. 

                                                 

44
 A Medida Provisória 870, de 1º de janeiro de 2019, estabeleceu a nova estrutura do governo federal. 

Dentro da organização dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios, foi criado o Ministério da 

Economia, integrando atribuições dos ministérios da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços e do Trabalho. 
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É importante destacar que esta medida privilegia, ainda que em caráter imediatista, 

os(as) adolescentes e os(as)jovens que muito provavelmente não ingressariam no mundo do 

trabalho sem auxílio de políticas e projetos.  

Entretanto, nesses períodos é compreensível, nos dados informados pelos Boletins da 

Aprendizagem Profissional, a  contínua ausência de informações e avaliações do impacto do 

programa, por exemplo, sobre a permanência na escola após a conclusão do Programa. Quais 

foram as chances reais de inserção ao mundo do trabalho? Aumentaram ou passaram a ser só 

mais um número na Fila de Espera?  

Deste modo, o que está pressuposto no Programa de Aprendizagem diante desse 

cenário sugere poucos avanços, ou seja, não consegue superar o enfraquecimento da escola e 

do trabalho. Já que uma trajetória laboral com fissuras gera cicatrizes que estão relacionadas 

ao nível de escolaridade, principalmente daqueles mais vulneráveis e excluídos, denunciando 

sua ineficiência. 

Por sua vez desde a criação do Grupo de Trabalho Bipartite
45

 em 2008, estabelecido 

pela Portaria Ministerial nº 557, foram criadas diversas estratégias visando a ampliar e aplicar 

a Lei dentre as quais podemos destacar o Fórum Nacional
46

 e os Fóruns Estaduais de 

Aprendizagem Profissional.
47

 

                                                 

45
 GT-Bipartite – o grupo foi composto pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da 

Educação, Ministério Público do Trabalho,  Secretaria Nacional da Juventude e pelas entidades da sociedade 

civil: Fundação Roberto Marinho; Fundação Pró-Cerrado; Associação de Ensino Social profissionalizante – 

ESPRO; Centro de Integração Empresa e Escola – CIEE; Instituto Ethos; Atletas pela Cidadania; GIFE – Grupo 

de Institutos, Fundações e Empresa. O grupo contou ainda com o apoio técnico da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT. 

46
O Fórum Nacional é a associação dos principais economistas, sociólogos e cientistas políticos do país, 

iniciada em 1988 com a finalidade de oferecer propostas concretas para a modernização da sociedade brasileira. 

Em 1991, o Fórum Nacional foi formalizado e adquiriu permanência, com a criação do Instituto Nacional de 

Altos Estudos – INAE, sociedade civil sem fins lucrativos. 

Fonte: https://www.inae.org.br/sobre/2021  

47
 O Fórum são para  promover o contínuo debate entre instituições formadoras de mão de obra 

qualificada, órgãos de fiscalização e representação de empregadores e trabalhadores; desenvolve, apoia e propõe 

ações de mobilização pelo cumprimento de contratação de aprendizes, conforme a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT); monitora e avalia o alcance das metas de contratação e efetividade na oferta de programas de 

aprendizagem profissional.  

Fonte:https://cnf.org.br/forum-nacional-de-aprendizagem-profissional-tera-nova-

composicao/#:~:text=Os%20trabalhos%20da%20pasta%20s%C3%A3o,contrata%C3%A7%C3%A3o%20de%2

0aprendizes%2C%20conforme%20a(2021) 
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Some-se a isso a realização da Conferência Nacional da Aprendizagem em Brasília de 

24 a 26 de dezembro de 2008, realizando, na ocasião, o lançamento do Fórum Nacional da 

Aprendizagem, conforme a publicação da   Portaria nº 983, integrando  a este Fórum os 

Conselhos da Assistência Social
48

, o Conselho de Direito da Criança e Adolescente
49

 e 

diferentes entidades da sociedade civil, ONG’s, Sistema S, Organizações Sindicais, 

Confederações e Centrais sindicais. 

A Portaria nº 983, criada em 26 de novembro de 2008, que abarca três artigos para 

estabelecer a promoção contínua entre as instituições formadoras, os órgãos de fiscalização e 

as representações de empregadores e trabalhadores, também desenvolve o apoio e propostas 

para ações de mobilização pelo cumprimento de contratação de aprendizes conforme disposto. 

Dentro do universo das portarias, a relevância da Portaria/983 é encontrada em duas 

dimensões: uma dimensão abarca o diálogo social e emprego jovem. Nesse sentido, busca 

promover a participação e representação dos jovens nas instituições e no diálogo sobre 

questões e opções de política geral. 

Desta forma, o diálogo social torna-se fundamental para a democracia, concebendo o 

direito de grupos representativos que expressam suas opiniões sobre as políticas públicas que 

afetam os seus interesses. Porém, é importante que seus pontos de vista sejam levados em 

consideração na formulação e implementação da política, indo de acordo com a Convenção nº 

122 sobre Política de Emprego, referida no Artigo 3º. 

Artigo 3º Na aplicação da presente convenção, os representantes dos 

centros interessados nas medidas a tomar, e em particular os representantes 

dos empregadores e dos trabalhadores deverão ser consultados a respeito das 

políticas de emprego com o objetivo de levar em conta plenamente sua 

experiência e opinião, e assegurar sua total cooperação para formular e obter 

apoio para tal política.    

                                                 

48
 O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) foi instituído pela Lei Orgânica da Assistência 

Social (Loas), em 1993, com a missão de promover o controle social da política pública de assistência social e 

contribuir para o seu permanente aprimoramento, a partir das necessidades da população brasileira. 

49
 Criado em 1991 pela Lei nº 8.242, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CONANDA é um órgão colegiado permanente, de caráter deliberativo e composição paritária, previsto no artigo 

88 da lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Integrante da estrutura básica do Ministério 

dos Direitos Humanos, o Conanda é o principal órgão do sistema de garantia de direitos. Fonte: 

https://www.gov.br/mdh/pt-br -2021 

https://www.gov.br/mdh/pt-br
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De fato, preconizando o que está na Agenda Nacional, onde o diálogo social inclui 

todos os tipos de negociação, consulta ou simplesmente troca de informações entre 

representantes de governos, empregadores e trabalhadores que discutem questões comuns.  

Embora não haja uma sistematização de dados da participação dos jovens, é plausível  

uma reflexão a partir do processo histórico das ações políticas direcionadas à juventude e 

incluindo outro aspecto de, que raramente os(as) jovens aprendizes estão bem-organizados, 

pressupomos que suas organizações não são consultadas. Como consequência, ocorre a 

ausência de representatividade nas discussões políticas que afetam suas vidas e seu futuro.  

Por isso, a proposição é de que a falta de efetividade nas ações políticas em prol da 

juventude está intrinsicamente ligada às graves lacunas da ausência de participação do maior 

interessado – o jovem. É fato, a voz que clama em silêncio precisa ser ouvida.    

Ainda em 2008, tivemos outras adesões na Conferência do extinto MTE
50

 com mais 

dois termos de cooperação assinados pela Fundação Roberto Marinho de nº 11/2008, com o 

objetivo de ampliar a oferta da qualificação, formação e oportunidade de trabalho aos 

adolescentes e jovens na modalidade de aprendizagem. Também foi assinado com a Caixa 

Econômica Federal (CEF), o acordo nº 12/2008, objetivando o desenvolvimento dos 

programas de aprendizagem na Caixa – Adolescentes Aprendiz e Jovem Aprendiz.  

A Fundação Roberto Marinho efetivou acordos através do Programa Aprendiz Legal, 

com mantenedoras que estabeleciam contato com entidades qualificadoras ―emprestando  a 

marca‖ em troca de uma porcentagem do valor de cada aprendiz contratado via a mídia que 

inseria a propaganda da entidade.  

Em adição, em 2008, outra Portaria, a de nº 1.003, criada para alterar alguns artigos da 

Portaria nº 615/2007, amplia a carga horária da jornada teórica para 25% do total da carga 

horária do curso e as diretrizes com referências de qualidade para realização de programas de 

aprendizagem na modalidade a distância
51

.  

                                                 

50
 Incorporado ao Ministério da Economia em 2019. 

51
 Até então , o entendimento do MTE era de que a educação a distância não poderia ser utilizada para 

os programas de aprendizagem por se tratar de educação básica , a qual não era permitida,  de acordo com a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação - LDB. 
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No tocante a ampliação da carga horária que passa a objetivar a qualidade de tempo na 

formação reduzindo o tempo laboral, é um avanço quando há uma preocupação real com uma 

formação ampla e emancipadora do(a) jovem e adolescente; caso contrário, não há nenhum 

avanço, apenas a reprodução dos modelos de formação aligeirada e cada vez mais 

especializada para o trabalhador. 

A partir deste período, os Programas de Aprendizagem profissional, baseados na Lei 

nº 10.097/2000, realizados por diversas entidades qualificadoras de formação profissional, 

começaram a submeter seus cursos à análise da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego 

(SPPE) por meio do cadastramento no Cadastro Nacional de Entidades, no site do extinto 

MTE. Um avanço em termos de proteção à população. 

Para tanto, a elaboração da grade curricular dos cursos também começou a orientar-se 

por determinações desta Portaria nº 1.003 que alteram a Portaria nº 615/2007 especificados no 

Artigo 4º
52

. 

Na sequência, em 2009 abarca-se a criação de quatro Portarias relevantes. A primeira é 

a Portaria nº 1.259 que continha seis artigos, indicando a formação do Fórum Estadual da 

Aprendizagem Profissional em São Paulo para promover o debate sobre a inclusão, 

desenvolvimento, apoio e mobilizações para cumprimento da Lei do aprendiz.  

A segunda, a Portaria nº 1.535, criada em 21 de agosto, contém sete artigos com o 

escopo da criação e da garantia dos procedimentos de validação dos cursos de aprendizagem 

no Cadastro Nacional de Aprendizagem, além de deferir o Comitê Permanente da 

Aprendizagem Profissional no âmbito do extinto Ministério do Trabalho e Emprego, até então 

o órgão responsável pela organização do seu   funcionamento. 

Também estabelece a Secretaria de Políticas Públicas de Empregos por meio da 

Coordenação de Preparação e Intermediação da Mão de Obra Juvenil, com a responsabilidade 

de analisar e validar os cursos cadastrados no sistema  tanto quanto suspendê-los.  

                                                 

52
 Artigo 4º -as entidades ofertantes de cursos de aprendizagem deverão observar, na elaboração dos 

programas   e cursos de aprendizagem, os princípios relacionados nos arts. 2º e 3º do Decreto nº5.154, de 23 de 

julho de 2004, e outras normas federais relativas à formação inicial e continuada de trabalhadores. O referido 

Decreto regulamenta o §2º do artigo 36 e os artigos 39, 40   e 42 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os 

quais em síntese, estabelecem diretrizes para os currículos do ensino médio e educação profissional, 

principalmente, quanto a educação continuada do trabalhador e educação profissional de nível médio . 
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Simultaneamente, o Comitê Permanente da Aprendizagem, que se pressupõe articular 

e subsidiar as ações das secretarias, além de validar cursos e programas, deve verificar 

impasses, analisar pedidos de instituições, sugerir e validar instrumentos para supervisão dos 

cursos. 

Acrescenta-se a terceira Portaria nº 1.715, de 21 de setembro, com quatro artigos, 

tendo por objetivo a criação da Matriz de Informações das Matrículas e a oferta de 

Aprendizagem Profissional pelas entidades qualificadas em formação técnico-profissional 

metódica. Seu encargo é definir como as matrículas devem ser encaminhadas ao Ministério, 

em que período devem ser consolidadas e informadas  e como as informações serão 

disponibilizadas pelo Ministério. 

Seguindo a quarta Portaria nº 2.185, de 05 de novembro, contêm seis   artigos, 

buscando disciplinar a oferta de cursos de aprendizagem profissional em nível técnico de 

ensino. 

Ao longo do período de 2009, o hoje extinto MTE compreendeu, através dessas 

Portarias, um aspecto protetivo e um mecanismo de concessão com novas exigências ao 

processo, alinhando um maior rigor para as permissões, principalmente quando estabelece que 

as entidades formadoras teriam que informar ao extinto MTE, mês a mês, as novas matrículas 

e disciplinas ofertadas pelos cursos técnicos profissionais, para instituições de ensino oficial 

que fazem parte do sistema federal de ensino. 

A aparente relevância desse período na proteção social
53

, por meio de tais Portarias, 

sob o governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, proporcionou avanços e inovações 

sobre as questões da juventude, conforme descrito, com uma significante contribuição para 

esse campo de atuação.  

No entanto, se fez contraditória com a Portaria nº 616 que corroborou para o 

crescimento estrondoso das organizações sem fins lucrativos – ONG’s, paulatinamente 

                                                 

53
 O sistema abrangente de proteção social brasileiro envolve previdência social, assistência social e 

saúde. Durante o governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, ocorreu algumas maturações de programas 

sociais como o Bolsa Família e o desenvolvimento de ferramentas inovadoras como o Cadastro Único, o que 

contribui para elevação do Brasil a um novo patamar em políticas sociais. Todos esses fatores, a existência de 

sistemas públicos de alcance nacional, dedicados à provisão universal de serviços gratuitos de saúde, a educação 

e a assistência social contribuíram para o que consideramos relevante no campo da proteção social. 
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legitimando o processo de transferência da ação social para o terceiro setor e para a 

manutenção da estratégia do capital e seu projeto hegemônico — o neoliberalismo.  

É importante pontuar que buscar a integralidade do sistema protetivo no campo da 

proteção ao jovem trabalhador exige dos nossos governantes uma competência que precisa ser 

exercitada no âmbito das articulações, da atenção das necessidades reais dessa população, 

assim como a gestão comprometida com uma política pública que visa a resolver a demanda 

real solicitada e não interesses próprios e da minoria da população. 

O ex-presidente ainda em mandato assinou, em 15 de setembro de 2009, com o diretor 

Geral da Organização Internacional do Trabalho — Juan Somavia — uma declaração 

conjunta em que ratificava o compromisso do Brasil com a promoção da Agenda Nacional do 

Trabalho Decente (ANTD
54

) e a Agenda Hemisférica Trabalho Decente (AHTD
55

), a qual 

destacava a centralidade do trabalho decente nas políticas econômicas e nas medidas 

anticíclicas aplicadas pelo governo no enfrentamento da crise internacional. 

Essa AHTD também avaliza o Pacto Mundial pelo Emprego
56

, aprovado pelos 

mandantes
57

 da OIT na 98º Conferência Internacional do Trabalho em junho de 2009
58

.     

                                                 

54
 No Brasil, a promoção do Trabalho Decente passou a ser um compromisso assumido entre o Governo 

brasileiro e a OIT. 

55
 Essa agenda busca uma estratégia articulada de políticas que combina ações no âmbito econômico, 

legal, institucional e do mercado de trabalho, tendo como objetivos estratégicos: cumprimento efetivo dos 

princípios e direitos fundamentais no trabalho e geração de mais oportunidades de emprego para homens e 

mulheres; ampliação e fortalecimento dos sistemas de proteção social de trabalhadores e trabalhadoras; 

promoção do diálogo social e fortalecimento dos atores sociais. Além dos objetivos estratégicos, há ainda os 

objetivos transversais, a saber: superar a pobreza e a exclusão social; promover a igualdade, particularmente de 

gênero; ampliar a influência das Normas Internacionais do Trabalho (NITs); ampliar a influência dos 

interlocutores sociais, o diálogo social e tripartismo.    

56
 O Pacto Mundial para o Emprego foi adotado por delegados de governos, trabalhadores e 

empregadores na 98º Conferência do Trabalho da OIT. O Pacto pede a governos e a organizações de 

trabalhadores e empregadores que se unam para enfrentar a crise mundial de empregos, com políticas que 

estejam alinhadas com o Programa de Trabalho Decente da OIT. O Pacto também solicita a adoção de medidas 

para manter as pessoas em seus trabalhos, para apoiar as empresas e para impulsionar a geração e a recuperação 

dos empregos, em combinação com o fortalecimento dos sistemas de proteção social, em particular para as 

pessoas mais vulneráveis,  integrando a preocupação com a igualdade de gênero em todas as dimensões.    

57
 Os mandantes da OIT – são 186 países  

58
 A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO • GENEBRA com a 98ª Sessão 2009 – 

Conferência Internacional do Trabalho discutiram o Tema - O custo da coerção /Relatório Global no seguimento 

da Declaração da OIT sobre os Direitos e Princípios Fundamentais do Trabalho -Relatório I(B). 

Acesso-https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-

brasilia/documents/publication/wcms_227513.pdf 
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Mas adiante, com a transição de governos no período de 2010 a 2013, saída do ex-

presidente Luís Inácio Lula da Silva e entrada da ex-presidente Dilma Rousseff, o governo 

enfrenta uma grande tarefa pela frente: a erradicação da pobreza. Naquele ano, o país 

enfrentava a extrema pobreza, que alcançava 16,2 milhões de pessoas, adquirindo, assim, 

grande importância. Simultaneamente, o Governo Federal colocou em marcha o Plano Brasil 

Sem Miséria. 

A fim de concretizar o que estava prescrito no Plano Brasil Sem Miséria
59

, tendo como 

prerrogativas, além da insuficiência de renda, a insegurança alimentar e nutricional, o 

contexto demonstrava a baixa escolaridade, bem como pouca qualificação profissional e 

fragilidade de inserção no mundo do trabalho. 

Esse conjunto, por si só, já agravava a questão do trabalho decente e a produção de 

emprego produtivo, considerado como sendo alguns dos elementos centrais da estratégia de 

erradicar a extrema pobreza. 

Somado a isso, há outras proposições que encontramos no texto-base da 1ª 

Conferência Nacional de Trabalho Decente, onde é explicada a disposição do governo em 

buscar apoio com atores sociais, empregadores e trabalhadores para unirem esforços em prol 

da iniciativa, tendo como perspectiva a construção de uma política nacional de emprego e 

trabalho decente. 

Do mesmo modo, a ex-presidente Dilma Rousseff conserva as linhas da política de 

trabalho adotadas por seu antecessor e entre suas diretrizes de governo dedica duas 

especificamente ao trabalho:  

 Crescer mais, com expansão do trabalho e da renda, com equilíbrio 

macroeconômico sem vulnerabilidade externa e desigualdades regionais; 

                                                 

59
 Plano Brasil Sem Miséria iniciou-se no Brasil a partir de 2011. Considera a pobreza manifesta de 

múltiplas formas, além da insuficiência de renda, incluindo insegurança alimentar e nutricional, baixa 

escolaridade, pouca qualificação profissional, fragilidade de inserção no mundo do trabalho, acesso precário à 

água, energia elétrica, saúde e moradia, entre outras. Tinha uma proposta de  ação intersetorial do Estado. Por 

isso, o Plano Brasil sem Miséria foi organizado de maneira multidimensional em torno de três eixos de atuação: 

1º –  dedicado a proporcionar um rendimento mínimo estável ao público-alvo do Plano. 2º – envolve esforços de 

inclusão produtiva para oferecer, na cidade e no campo, oportunidades de qualificação, ocupação e geração de 

renda. 3º – diz respeito à melhoria do acesso a serviços públicos — especialmente em educação, saúde e 

assistência social — direcionando a expansão das redes de serviços para as áreas com maior incidência de 

pobreza extrema. 
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 Ações de acesso ao mercado formal de trabalho e de inserção dos beneficiários 

do Bolsa Família; proteção ao emprego e renda; combate ao trabalho infantil, 

precário ou degradante; do diálogo social; o governo deveria promover 

relações e condições de trabalho saudável de acordo com qualificação da 

Organização Internacional do trabalho . 

Dentro dessas perspectivas, as ações referidas na agenda buscaram promover a 

aproximação do mundo do trabalho e o da educação, o que ressalta a importância da busca 

conjunta de ações para a conciliação do trabalho e dos estudos, já que corresponde  aos 

desafios impostos à população jovem. 

Durante esse período, é perceptível os avanços importantes no campo da proteção, 

como a aplicação da Convenção Internacional nº 140, de 1974, concernente à Licença 

Remunerada para Estudos – da Organização Internacional do Trabalho (OIT), bem como a 

criação de mecanismos de inibição de jornada extraordinárias para jovens estudantes, como: 

horas extras e banco de horas, garantia de mecanismos que viabilizassem jornadas de trabalho 

reduzidas e apoio para possibilidades de inserção de jovens estudantes em oportunidades de 

trabalho próximos de suas residências e de suas escolas (MTE, 2010). 

Em continuidade, em 2010 cria-se, com a Portaria nº 656/10, o Selo Parceiros da 

Aprendizagem e a concessão ou não a entidades merecedoras. As exigências aumentam no 

que diz respeito aos requisitos que as entidades/instituições qualificadoras e empresas deverão 

atender para a concessão do selo, pois deve ser cumulativa a todos os requisitos. 

Adiciona-se a esse arcabouço a Portaria nº 2.755/10, que promove a realização 

cooperativa das entidades/instituições sem fins lucrativos para desenvolverem a execução dos 

programas de aprendizagem e validarem as parcerias condicionadas à aprovação do extinto 

Ministério do Trabalho e Emprego, também apresentando as responsabilidades quando 

assumirem o papel de empregadoras. Assim, o governo reafirma a condição das parcerias, 

porém com um atributo novo: a validade condicionada à aprovação do extinto MTE . 

Nesse aspecto, pode-se considerar um avanço em relação à proteção do aprendiz em 

situações em que pode ser exposto, como jornadas de trabalho excessivas, contribuindo para o 

combate desses mecanismos, que poderão ser denunciados, e assim inibir a renovação das 

parcerias. Porém, se não houver articulação das informações em tempo hábil, poderá haver 

uma lacuna no processo.  
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Ainda dentro do âmbito das parcerias, em 2011,  o governo adota algumas medidas, 

seguindo com alterações na Portaria nº 239, que alterou a Portaria nº 2.755/10, a qual dispõe 

sobre a realização de cooperação para desenvolvimento e a execução dos programas de 

aprendizagem.  

Esta Portaria vigora condicionando as aprovações das entidades/instituições ao extinto 

MTE, com base nas informações do Cadastro Nacional de Aprendizagem, inclusive em 

relação às entidades que já são parceiras, considerando que há autorização legal para que  

outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica possam suprir 

eventual carência de vagas ou de cursos (Art. 430, caput), a fim de estabelecer segurança aos 

parceiros que optarem em contratar indiretamente os(as) jovens aprendizes por intermédio de 

entidades/instituições qualificadoras (sem fins lucrativos) na condição de empregadores.  

Em adição, é criada a Portaria nº 1.681/11, que altera a Portaria nº 2.185, a qual 

orienta disciplinar a oferta de cursos de aprendizagem profissional por instituições de ensino 

pertencentes ao sistema federal e ao sistema de ensino dos Estados e do Distrito Federal,  

assim como o registro de turmas e aprendizes no Cadastro Nacional de Aprendizagem. 
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QUADRO 1 - REDE PRÓ-APRENDIZ -Brasil/ 2020 

Aliança Nacional – Entidades qualificadoras/endereço 

eletrônico 

Cidade Estado 

Centro Profissionalizante Santo Antônio – CPSA 

https://www.escol.as/284674-centro-profissionalizante-santo-antonio 

Santos SP 

Rede Cidadã 

http://www.redecidada.org.br/ 

Campinas SP 

Associação Mogiana Oficina dos Aprendizes – AMOA 

amoamogi@globo.com 

Mogi das Cruzes SP 

RENAPSI  - https://renapsi.org.br/ São Paulo SP 

Instituto Promover – IPHAC 

https://iphac.org.br/  

São Paulo SP 

Obras Sociais da Associação Espírita Francisco Thiesen – 

OSFT. https://www.osft.org.br/  

São Carlos SP 

Associação Beneficente Antônio José Guarda – AJG 
http://www.selosocial.com/ajgsorocaba 

 

Sorocaba SP 

Instituto de Apoio de Desenvolvimento Humano a Artes e 

Aprendizagem – Instituto IA3 
https://www.ia3.org.br/o-ia3/reconhecimentos/ 

 

Pindamonhangaba SP 

Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro 
http://www.cidadaodofuturo.org.br/ 

 

Catanduva SP 

SOBERP – Sociedade Beneficente Evangélica de Ribeirão Preto 
https://www.lsnogueira.com.br/projeto/soberp-sociedade-beneficente-

evangelica-de-ribeirao-preto/ 

 

Ribeirão Preto SP 

Consórcio Intermunicipal da Promoção Social – CIPS 
https://cipsbauru.com.br/o-cips/nossa-historia 

 

Bauru SP 

Associação de Educação do Homem de Amanhã – AEHDA Araras SP 

Centro Comunitário São Judas Tadeu Marilia SP 

Casa do Pequeno Trabalhador 
Atibaia SP 

https://www.escol.as/284674-centro-profissionalizante-santo-antonio
http://www.redecidada.org.br/
mailto:amoamogi@globo.com
https://renapsi.org.br/
https://iphac.org.br/
https://www.osft.org.br/
http://www.selosocial.com/ajgsorocaba
https://www.ia3.org.br/o-ia3/reconhecimentos/
http://www.cidadaodofuturo.org.br/
https://cipsbauru.com.br/o-cips/nossa-historia
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Associação de Atendimento à Criança e ao Adolescente – 

COMBENTU 
Tubarão SC 

Associação Beneficente ABADEUS 
Criciúma SC 

*RENAPSI 
Joinville SC 

*Instituto Promover – IPHAC 
Joinville SC 

Fundação Carlos Joffre do Amaral 
Lages SC 

*RENAPSI 
Florianópolis SC 

*Instituto Promover – IPHAC 
Florianópolis SC 

Encontro Fraterno Lins de Vasconcellos 
Maringá PR 

Sociedade Civil Nossa Senhora Aparecida 
Foz de Iguaçu PR 

GERAR 
Toledo PR 

Associação Regional de Assistência ao Menor – Guarda Mirim 
Umuarama PR 

Associação Batista de Ponta Grossa 
Ponta Grossa PR 

Associação Rainha da Paz 
Cia Norte PR 

Associação dos Amigos da Escola Oficina 
Francisco Beltrão PR 

Associação Beneûcente Curitibana – ABC Vida 
Curitiba PR 

Centro de Integração Nacional de Estágios para Estudantes – 

CEINEE 

Pato Branco PR 

GERAR Foz de Iguaçu PR 

Guarda Mirim de Dois Vizinhos EIPA Dois Vizinhos PR 

Associação Espírita Lins de Vasconcellos Cascavel PR 

Centro Esperança Por Amor Social – CEPAS Londrina PR 

Instituto Assistencial Dom Bosco Guarapuava PR 

Melhoramento Educacional e do Trabalho do Aprendiz – 

META 

Laranjeiras PR 

*RENAPSI Porto Alegre RS 
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*Instituto Promover - IPHAC Porto Alegre RS 

Instituto Eccos Camagua RS 

Obras Sociais Francisco Thiesen Campo Grande MS 

*RENAPSI Campo Grande MS 

Associação Fraternidade e Equilíbrio – AFE Três Corações MS 

*RENAPSI Belo Horizonte MG 

*Instituto Promover - IPHAC Belo Horizonte MG 

Rede Cidadã Belo Horizonte MG 

FUNCIME – Fundação Cidade dos Meninos Caratinga MG 

Instituto Foco Araxá MG 

Lar Fabiano de Cristo – Casa de Francisco Lamego – LFC Campos do 

Goytacazes 

RJ 

CIEDS – Centro Integrado de Estudos e Programas de 

Desenvolvimento Sustentável 

Rio de Janeiro RJ 

Obras Sociais Bittencout Sampaio Cristalina GO 

*RENAPSI Anápolis GO 

*Instituto Promover - IPHAC Anápolis GO 

*RENAPSI Goiânia GO 

Obras Sociais da Sociedade Espírita Wantuil de Freitas Luziânia GO 

Brigada Mirim Ambiental de Quirinópolis Quirinópolis GO 

*Instituto Promover - IPHAC Goiânia GO 

Fundação de Assistência ao Menor Inhumense – FAMI Inhumas GO 

*RENAPSI Aparecida de 

Goiânia 

GO 

Fundação Pró-Cerrado – FPC Goiânia GO 

Instituto de Assistência a Menores – IAM Rio Verde GO 

Rede Cidadã Salvador BA 

Instituto Capacitar de Barreiras Barreiras BA 

Lar Maria de Lourdes Cuiabá MT 

RENAPSI Cuiabá MT 

*RENAPSI Palmas TO 

*Instituto Promover – IPHAC Palmas TO 
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FONTE: 2020 – ELABORAÇÃO PRÓPRIA -ACESSO-HTTPS//REDEPROAPRENDIZ.ORG.BR/INDEX.PHP/ONDE-ESTAMOS/#INFO 

 

A propósito neste período identificamos a criação de uma plataforma, chamada Rede 

Pró-Aprendiz, ganhadora do prêmio de Melhor Plano de Negócios Sociais, tendo como base a 

tecnologia social autossustentável e replicável do Programa Jovem Cidadão. 

 Sua criação ocorreu durante o V Encontro Latino-Americano do Labor Juvenil, em 

Goiânia, com a participação de representantes de mais de 13 países da América Latina e cerca 

de 100 organizações sociais. Está plataforma abarca, a partir do Cadastro Nacional, as 

entidades qualificadoras e formadoras do país. Na ocasião, suas operações tiveram início com 

16 entidades/instituições em 11 estados, e está em expansão até o tempo presente, somando 

*RENAPSI Porto Velho RO 

*Instituto Promover – IPHAC Porto Velho RO 

CEEAF – Centro de Estudos Espiritas Anália Franco Teresina PI 

RENAPSI São Luiz MA 

Instituto para Qualificação e Inserção Profissional – IJOVEM Fortaleza CE 

*RENAPSI Recife PE 

*Instituto Promover – IPHAC Recife PE 

*RENAPSI Maceió AL 

Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário – SOPROBEM Maceió AL 

Instituto para Qualificação e Inserção Profissional – IJOVEM João Pessoa PB 

*RENAPSI João Pessoa PB 

Casa do Menor Trabalhador Natal RN 

Associação Proativa de Belém Belém PA 

Comunidade Kolping Sophie Link Parauapebas PA 

Associação Caminho de Emaus Conceição do 

Araguaia 

PA 

Instituto Inova Amapá AP 

Obras Sociais Sementeira de Luz Manaus AM 

*RENAPSI Manaus AM 
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uma aliança nacional de 46 entidades qualificadoras que utilizam esta plataforma, as quais 

estão relacionadas no quadro nº 02 . 

Em 2012, foi abrangido novas alterações no Cadastro Nacional de Aprendizagem 

Profissional – CNAP, destinado ao cadastramento das entidades/instituições qualificadas em 

formação técnico-profissional metódica, dispondo de como pode ocorrer a autorização para a 

inserção, operacionalização, avaliação e divulgação dos programas inseridos no Catálogo 

Nacional de Programas de Aprendizagem Profissional – CONAP.  

Inclui, também, o prazo de vigência, o conteúdo, a estrutura do programa, entre outras 

providências. O que é significativo já que até então não havia parâmetros para avaliação da 

qualidade técnico-pedagógica dos cursos ou definição de carga horária mínima. 

Assim, também foi compatibilizada a teoria/prática e alterada a idade máxima para a 

contratação dos aprendizes. Como os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e 

adolescente (CMDCA) não tinham competência para aprovar os programas que envolviam a 

qualificação socioprofissional de jovens com mais de 18 anos, essa competência passou a ser 

assumida, naquele momento, pelo extinto MTE. 

Em termos de proteção, podemos considerar que o Cadastro Nacional de 

Aprendizagem apresenta uma abertura a favor da promoção dos direitos da juventude à 

qualificação profissional. No mesmo ano, criou-se a Portaria nº 1.967/12 para a prorrogação 

do prazo referido no art. 17 da Portaria n º723/12. 

Nesse interim, acontece a Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente 

(CNETD), onde foram discutidos quatro eixos temáticos correspondentes às três prioridades 

da Agenda Nacional do Trabalho Decente (ANDT) e do Plano Nacional de Emprego e 

Trabalho Decente (PNETD). Sendo eles: 

 Princípios e direitos; 

 Proteção social – informalidade. Prevenção e erradicação do trabalho infantil; 

 Trabalho e emprego – Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e 

educação profissional; 

 Fortalecimento dos atores tripartites e do diálogo social como instrumento de 

governabilidade democrática – principalmente negociação coletiva. 

Ainda em 2012 é verificado no Boletim de Aprendizagem Profissional do ano a baixa  

e persistente aderência dos estados ao programa, indicando um distanciamento do potencial de 
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cota mínima  estimado. Conforme a tabela nº02 sobre quantidade de aprendizes admitidos por 

potencial de contratação é perceptível a resistência em contratar jovens aprendizes, 

principalmente nos estados com maior potencial, pois são os que abarcam a menor admissão.  

Vale ressaltar que ao comparar com os anos anteriores houve um avanço desde a 

entrada em vigor do Decreto 5.598/2005
60

 até 2012 contabilizando 1.304.766 admissões 

evidenciado na figura 01 no gráfico comparativo de anos anteriores. No entanto, os dados 

demonstram que o total de aprendizes admitidos no Brasil nesse ano foi de 310.249, porém os 

estados com maior potencial como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais não abarcaram 

nem 30% do seu potencial. 

Tabela 2 Quantidade de Aprendizes Admitidos em 2012 e Potencial de 

Contratação 

Ano 

2012 

Total

/ Aprendizes 

contratados 

Brasil 

Estado Total de 

admitidos 

Potencial Percentual 

atingido 

310.249 São Paulo  90.636 379.367          23,89% 

Rio de 

Janeiro 

29.802 110.473 26,98% 

Minas 

Gerais 

40.704 128.062 31,78% 

FONTE: DBIDEB 2013 - MINISTÉRIO DO TRABALHO -ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

 

                                                 

60
 Decreto que regulamenta a imposição legislativa pela Lei 10.097/2000.Sobre a cota de aprendizes 

para as empresas de médio e grande porte equivale ao mínimo de 5% e ao máximo de 15% dos trabalhadores 

cujas funções demandem formação profissional. 
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Figura 2 Gráfico Comparativo com anos anteriores 

 

FONTE: RAIS 2005-2015,CAGED JAN 2016- ABR 2017 – COM AJUSTES.(ADAPTADO) 

Gostaria de abrir um parêntese aqui para acentuar o papel das associações. Na 

explicação de Graziano(1997,p.2,apud, TRUMAN, 1951)  Há uma grande quantidade de 

atores envolvidos na política de interesses, além das associações voluntárias, inclusive 

instituições (corporações mercantis, universidades etc.) e staff organizations, que não têm 

membros e tipicamente funcionam sob contrato. Mas as associações constituem o instrumento 

básico por intermédio do qual as pessoas e as instituições buscam realizar seus objetivos 

comuns. Elas "atuam quase sempre como um grupo de interesse" e em determinadas 

condições se transformam em grupo político ( Graziano,1997,apud,Truman, 1951
61

). 

Quanto a isso, cabe observar a vida associativa e a crescente hegemonia das 

entidades/instituições qualificadoras deste período. Primeiro, percebe-se que em sua maioria 

as  entidades/instituições qualificadoras, ou seja, mediadoras dos programas de formação e 

qualificação são de grande porte,  possuem filiais por todo o Brasil como, por exemplo, o 

Centro de Integração   Empresa – CIEE, a Renapsi e o Instituto Promover (IPHAC), sendo 

que os dois últimos pertencem ao mesmo grupo. 

                                                 

61
Revista brasileira de Ciências  Sociais. vol. 12 n. 35 São Paulo Feb. 1997.O lobby e o interesse 

público. Luigi Graziano. TRUMAN, D. (1951), The governmental process: political interests and public opinion. 

Nova York, Knopf.  
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No ano de 2012, o CIEE já atuava como membro do GT Bipartite e possuía parceria 

com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de São Paulo (SMDS), indicando a 

função clara das parcerias na participação da estratégia de reestruturação do capital com a 

transferência da ação social para o terceiro setor. 

Em segundo, já em 2013 as entidades/instituições que foram beneficiadas com o Selo 

Parceiros da Aprendizagem na Capital de São Paulo também são identificadas na permanente 

dominância das instituições sem fins lucrativos, quais sejam: Associação de Ensino Social 

Profissionalizante (ESPRO); Centro de Apoio ao Aprendizado Profissional do Ipiranga 

(CAAP’I); Centro de Assistência e Motivação de Pessoas – CAMP Oeste; Centro de 

Integração Empresa Escola (CIEE); Fundação de Rotarianos de São Paulo e Legião Mirim de 

Vila Prudente. 

Percebe-se com isso um mecanismo de regulação social por parte destas associações 

buscando fortalecer seus interesses organizando-se politicamente o que sugere uma 

―comunidade de lobby”. A partir de grupos que têm atividade semelhante ou correlata em 

certas áreas de política se associaram  para trocar informações, construir coalizões etc. 

Exemplos é a Rede Pró-Aprendiz ( ver Quadro 1).  Além de agirem como "blocos de poder" 

na defesa de seus membros individuais, essas comunidades também funcionam como filtros e 

reguladores. É  verificado esse movimento nos anos à frente. 

Mais adiante, cria-se a Portaria nº 651/13 que concede às entidades formadoras 

autorização para aplicarem o disposto na Portaria nº 723/12 para a adequação dos programas 

de aprendizagem. 

Além disso, temos um avanço importante no campo da proteção social, a criação da 

Lei nº 12.852, sancionada em 5 de agosto de 2013, a qual institui o Estatuto da Juventude e 

dispõe sobre os direitos dos jovens entre 15 e 29 anos de idade, além de relacionar os 

princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude 

(SINAJUVE). 

Acrescenta-se a criação da Portaria nº 1.005/13 que também altera a Portaria nº 

723/12, nos Art. 3º §§ 1º, 2º e 3º, descrevendo como deve ser a inscrição das entidades, a 

documentação que deve ser entregue, o local e toda a normatização que deve ser efetuada por 

meio do formulário disponível na página  eletrônica do extinto MTE na internet, endereço 

www.juventudeweb.mte.gov.br. 

http://www.juventudeweb.mte.gov.br/
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Também altera o Art. 7º §§2º e 3º em relação à fiscalização das entidades 

qualificadoras. No Art. 10º, as diretrizes gerais. No Art. 11, a parte teórica do programa de 

aprendizagem deve ser desenvolvida pela entidade formadora, distribuindo-se as horas no 

decorrer de todo o período do contrato de forma a garantir a alternância e a complexidade 

progressiva das atividades práticas a serem vivenciadas no ambiente da empresa. 

Percebe-se o impacto dessa portaria na alteração do Art. 12, ao reconhecer os cursos 

de nível técnico como programas de aprendizagem profissional para efeito de cumprimento 

do Art. 428 da CLT, coerente com a estratégia do governo para ampliação das parcerias aos 

acordos de termos de cooperação técnica.  

Prossegue com a alteração no Art. 14, normatizando a autorização de uso de 

metodologia de educação a distância, e no Art.16 com a autorização para as 

entidades/instituições qualificadas desenvolverem a atividade em outro local (município 

diverso). 

Ainda, apresentamos outras ações estabelecidas como Plano Nacional de 

Aprendizagem. Esse documento foi elaborado pelo extinto MTE em parceria com a sociedade 

civil organizada e outras esferas do poder público envolvidas diretamente com o tema da 

promoção e proteção de direitos de adolescentes e jovens.  

O plano inclui ações emergenciais a serem empregadas como mais um instrumento de 

combate às desigualdades de oportunidades de emprego, trabalho e renda, um quadro 

persistente até o presente, sem deixar de lado as medidas para a consolidação de uma política 

permanente e eficaz de formação de mão de obra qualificada, qualquer que seja o contexto 

social e econômico vigente no país. A primeira versão do Plano esteve em vigência de 2013 a 

2015. 

Ao retornarmos aos dados do Boletim da Aprendizagem Profissional referente ao ano 

de 2013 sobre o potencial de contratação de aprendizes por Unidade Federativa (UF), ainda 

verificamos a baixa adesão dos estados de maior potencial, a cidade de São Paulo, por 

exemplo, mante a média de 23% do percentual atingido, que representava 90.636 jovens 

admitidos, porém o Estado tinha um potencial de contratação de 379.367 que estava dentro da 

meta estimada de 1.220.628. Ou seja, manteve-se a resistência indicada anteriormente. 

Verifica-se que desde a entrada em vigor do Decreto 5.598/2005 até abril de 2015 

foram contratados 401.747 aprendizes. No entanto, percebe-se a queda do número de 

admitidos já em 2016, com 386.773. 
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Admitidos

2014 404.376

2015 401.951

2016 386.773
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 Gráfico de Aprendizes Admitidos  

Comparativo/Evolutivo de 2016 com anos anteriores  

Figura 3  Aprendizes Admitidos Comparativo/Evolutivo de 2016 com anos 

anteriores 

     
FONTE: RAIS 2005-2016 – MTE /BOLETIM DA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL-2016- ELABORAÇÃO PRÓPRIA/2021 

 

A problemática inserção dos jovens no mercado de trabalho, é um fato. Uma outra 

condição perceptível nos dados é a relação entre os admitidos e o grau de escolaridade, 

sugerindo que para os(as) jovens mais vulneráveis e em risco superar o enfraquecimento da 

escola e do trabalho através do Programa de Aprendizagem não tem tido um alcance 

suficiente, mesmo sendo uma prerrogativa no objetivo do Programa 

 Os recortes a seguir na tabela nº 03 e 04 com os dados dos admitidos por grau de 

escolaridade com a movimentação dos ajustes, bem como,  a tabela nº 05 com os admitidos 

que mantém o vínculo, fortalecem a tese de desigualdade no sistema público de ensino, que 

historicamente impôs uma legislação que procurou separar aqueles que poderiam estudar 

daqueles que deveriam estudar menos e ganhar o mercado de trabalho mais rapidamente. 
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Tabela 3 Aprendizes Admitidos por Grau de Escolaridade/2016 

Escolaridade 2016 % 

Analfabeto 68 0,02% 

Até 5ª Incompleto 1.386 0,36% 

5ª Completo Fundamental 800 0,21% 

6ª a 9ª Fundamental 26.714 6,87% 

Fundamental Completo 215.821 55,46% 

Médio Completo 143.112 36,78% 

Superior Completo 1.218 0,31% 

Total 389.119 100% 

FONTE: CAGED JAN A DEZ 2016 – COM AJUSTES.  

Tabela 4 Grau de instrução/admitidos de jan. a dez. de 2016 

Grau de Instrução/admitidos 

De jan. a dez. 2016  

Quantidad

e 01 

Quantidade  

02*ajustes 

Analfabeto 68 68 

Até o 5º completo 1.385 1.386 

5º completo fundamental  800 

6º ao 9º fundamental 26.677 26.714 

Fundamental completo 11.641 215.821 

Médio incompleto 203.929  

Médio completo 129.393 143.112 

Superior completo 1.217 1.218 

Total 388.599 389.119 

FONTE: CAGED JAN A DEZ 2016 – COM AJUSTES. COM A MOVIMENTAÇÃO FORA DO TEMPO HOUVE ATUALIZAÇÃO COM OS AJUSTES NA QUANTIDADE 02* CONFORME O 

BOLETIM DE APRENDIZAGEM DE 2018. 
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Tabela 1 Aprendizes com vínculo ativo em 31/12 por nível de escolaridade/2016 

Escolaridade 2016 % 

Analfabeto 50 0,01% 

Até 5ª Incompleto 1.270 0,34% 

5ª Completo Fundamental 1.028 0,28% 

6ª a 9ª Fundamental 26.413 7,16% 

Fundamental Completo 207.487 56,26% 

Médio Completo 131.646 35,69% 

Superior Completo 924 0,25% 

Total 368.818 100% 

FONTE: RAIS/ ME.2016 

Conforme os dados nas tabela 3, 4 e 5.Contribui ao denunciar a fragilidade que existe 

neste programa, indicando um deslocamento do objetivo de qualificação, formação e 

preparação para a inserção no mundo do trabalho decente. Caracterizado nos números de 

jovens que completaram o ensino fundamental, mas não continuaram os estudos, ou os que 

ingressam na escola e, conseguem completar o ensino fundamental, param por aí, e só uma 

parte dos que acessam o ensino superior o concluem, evidenciando que o desafio  está 

também na permanência. 

Decerto, aqui cabe uma suposição, de que não há o comprometimento da formação 

do(a) jovem aprendiz, de acordo com o pressuposto no programa de aprendizagem, o de 

estimular ao jovem para que curse um programa de qualificação profissional e não abandone  

os estudos.  

O que corresponde como caracteriza Pochmann (2007) e Soares (2009) em seus 

estudos, de que ocorre a fragilidade da formação ampliada do jovem trabalhador, uma vez que 

este interesse permanece, em geral, subsidiado aos interesses de lucro e de produção das 

empresas, comprometendo a inserção dos jovens no mercado de trabalho, mediada pelos 

Programas de Aprendizagem.  
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Adiante, cria-se o Decreto nº 8.740/2016, que altera o Decreto nº 5.598/2005, para 

dispor sobre a experiência prática do aprendiz
62

, além de estabelecer a possibilidade de 

atividades práticas do programa de aprendizagem serem realizadas em local diferente da 

empresa e da entidade formadora, embora a regra da prática é que seja desenvolvida nas 

dependências do estabelecimento que cumpre a cota. 

O Decreto prevê 3 (três) locais: estabelecimentos que cumprem a cota, entidade 

formadora e entidade concedente da parte prática. As entidades concedentes da parte prática 

são as seguintes: 

 Órgãos Públicos; 

 Organizações da sociedade civil — nos termos do art. 2º, da Lei 13.019/14
63

; 

 Unidades do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Sinase. 

Outro ponto regulamentado por esse foi uma nova forma de cumprimento de cota, 

conhecida como modelo alternativo de cumprimento de cota de aprendizagem. Esse modelo 

alternativo de cumprimento foi uma opção criada para realizar as atividades práticas do 

programa de aprendizagem Profissional fora da empresa e da entidade formadora, sem relação 

obrigatória com as funções existentes na empresa.  

Dentro desse modelo, existe requisitos para cumprimento e inserção, não é para 

qualquer estabelecimento. Há alguns segmentos
64

 em conformidade com a Portaria nº 

                                                 

62
 Art. 1º O Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

"Art. 23-A. O estabelecimento contratante cujas peculiaridades da atividade ou dos locais de trabalho 

constituam embaraço à realização das aulas práticas, além de poderem ministrá-las exclusivamente nas entidades 

qualificadas em formação técnico profissional, , poderão requerer junto à respectiva unidade descentralizada do 

Ministério do Trabalho e Previdência Social a assinatura de termo de compromisso para o cumprimento da cota 

em entidade concedente da experiência prática do aprendiz. 

63
 Organizações da sociedade civil são: Entidade privada sem fins lucrativos; sociedades cooperativas; 

organizações religiosas que se dediquem a atividades ou projetos de interesse público e de cunho social distintas 

das destinadas a fins exclusivamente religiosos. Dentro das entidades privadas sem fins lucrativos estão inseridas 

as ONGs que atuam com projetos sociais e sindicatos. 

64
 I - Asseio e conservação; II - Segurança privada; III - Transporte de carga; IV - Transporte de valores; 

V - Transporte coletivo, urbano, intermunicipal, interestadual; VI - Construção pesada; VII - Limpeza urbana; 

VIII - Transporte aquaviário e marítimo; IX - Atividades agropecuárias; X - Empresas de Terceirização 

de serviços; XI - Atividades de Telemarketing; XII - Comercialização de combustíveis; e XII - Empresas cujas 

atividades desenvolvidas preponderantemente estejam previstas na lista TIP (Decreto   nº6.481/2008). Fonte: 

Manual da Aprendizagem Profissional. 
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693/2017 que dispõem sobre a formação de aprendizes em entidade concedente da 

experiência prática do aprendiz nos termos do art. 23-A, do Decreto 5.598/2005 (alterado pelo 

Decreto 8.740, de 04 de maio de 2016), além de outras providências. 

Ainda, há uma retomada para a nova versão do Plano Nacional de Aprendizagem 

Nacional que começou a ser elaborada em maio de 2017, a partir de sugestões e avaliações 

que envolveram todos os participantes do Fórum, constituído por governo, entidades 

formadoras, representantes dos empregados e empregadores, sociedade civil, conselhos e 

Ministério Público do Trabalho, com o apoio técnico da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT). 

De acordo com responsáveis das Políticas de Empregabilidade do Ministério do 

Trabalho, as ações apontam a fortalecer a aprendizagem profissional. Pressupõe que haverá 

ampliação à inserção e à permanência dos jovens, sobretudo os mais vulneráveis, no mercado 

de trabalho. É um documento para nortear as ações e estratégias que visam ao alcance e às 

metas que estabeleceram. Segue o resumo da nota em 2017. 

Quadro 2 – Resumo Ações e Estratégias PNAP -2017

 

Por sua vez, nos informativos sobre a questão da formação e escolaridade dos jovens 

admitidos pelos contratos de aprendizagem, vamos encontrar o seguinte esclarecimento, sobre 

os últimos dados liberados no Boletim da Aprendizagem Profissional, de abril de 2017, com 

base no ano de 2016, indicando e fortalecendo a argumentação do crescente número de 

admissões dos(as) jovens com grau de instrução de ensino médio incompleto. 

AÇÕES PREVISTAS - PNAP 

• Criação de lei que torna 
obrigatória a contratação de 
aprendizes na administração 
direta. 

•  Promoção à integração no 
mundo do trabalho para 
fortalecimento da aprendizagem 
profissional de adolescentes e 
jovens em situação de 
vulnerabilidade social. 

•  Sensibilização do empresariado 
por meio de seminários, reuniões 
e campanhas. 

AÇÕES PREVISTAS - PNAP 

• Estabelecimento de diretrizes 
para orientar as entidades 
qualificadoras na oferta de 
programas de aprendizagem. 

•  Definição das funções que 
atendam a formação profissional 
metódica, que deverão ser 
consideradas no cálculo da cota 
de aprendizes. 

•  Desenvolvimento de estratégias 
de benefícios fiscais para 
estimular a contratação de 
aprendizes pelas empresas. 



105 

 

Os primeiros esclarecimentos estão nos subsídios apresentados pelos Boletins da 

Aprendizagem Profissional através dos valores que foram de 203.929 para os que não 

completaram o ensino médio seguido por 129.393 para os que completaram. 

Tabela 6  Comparativo de admitidos de 2005 a 2018 

Ano Número de 

aprendizes contratados 

Movimentação fora do 

prazo* 

Jan a Set 2018 350.629  

2017 386.212  

2016 386.773 388.599 

2015 401.951  

2014 404.376  

2013 348.381  

2012 310.387  

2011 264.866  

2010 201.097  

2009 150.001  

2008 134.001  

2007 105.959  

2006 81.464  

2005 57.231  

Total 3.583.328  

FONTE: RAIS 2005–2017/CAGED JAN A SET 2018 COM AJUSTES*  (*OS AJUSTES REFEREM-SE À SOMA DOS REGISTROS FORA DO PRAZO.) 

À primeira vista, nos dados de contratação conforme  Tabela 6, entre 2005 a 2018, o 

Brasil   avançou no número de contratações dos aprendizes, fechando um total de 3.583.328 

jovens aprendizes contratados, desde o vigor do Decreto 5.598/2005. Desses, 350.629 foram 

contratados de janeiro a setembro de 2018, sendo esse total dividido entre jovens homens 

52,15% (ou seja, 182.866) e jovens mulheres 47,85% (ou seja, 167.763).  
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Entre os admitidos, conforme a Tabela 6, São Paulo foi o Estado que mais abriu vagas 

para os(as) jovens de 14 a 24 anos (100.809), seguido por Rio de Janeiro (33.937), Minas 

Gerais (33.552), Rio Grande do Sul (29.242), Paraná (22.037) e Bahia (14.347). No entanto, 

ao considerar o potencial econômico de São Paulo, a adesão dos estabelecimentos se manteve 

baixa conforme os anos anteriores.   

   

Tabela 7 – Comparativo de aprendizes com vínculo até 31/12.  

2016 2017 2018 

368.818 386.338 431.806 

FONTE: RAIS/ME -ACESSO 2021 

 

A Tabela 7 mostra a concentração de vínculo do aprendiz numa crescente de 2016 a 

2108. Entretanto, verificando os índices individuais de potencial de contratação por cidade, 

selecionadas como as que alcançaram maior número de admitidos  (ver Tabela 8), 

observamos que, nessa última década, desde a instituição do Decreto em 2005, alcançar um 

mínimo de adesão de empresas considerado ―bom‖, ainda está longe de um futuro próximo.  
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 Tabela 8 – Aprendizes admitidos de jan. a set 2018 por estados 

UF Potencial Admitidos % 

Acre 1708 701 41,04% 

Alagoas  8655 2.158 24,93% 

Amapá 1402 670 47,79% 

Amazonas 11.299 4.400 38,94% 

Bahia 39.717 14.347 36,12% 

Ceará 27.612 13.628 49,36% 

Distrito Federal 18.827 8190 43,50% 

Espírito Santo 16.927 7.316 43,22% 

Goiás 27.124 13.086 48,25% 

Maranhão 11.013 2.576 23,39% 

Mato Grosso 17.409 5.544 31,85% 

Mato Grosso do Sul 13.034 3.459 26,54% 

Minas Gerais 93.973 33.552 35,70% 

Para 17.457 6.848 39,23% 

Paraíba 8936 4030 45,10% 

Paraná 60.953 22.037 36,15% 

Pernambuco 31.443 9.234 29,37% 

Piauí 6895 2034 29,50% 

Rio de Janeiro 82.638 33.937 41,07% 

Rio Grande do Norte 9433 3718 39,41% 

Rio Grande do Sul 65.662 29.242 44,53% 

 

 

Rondônia 5145 2202 42,80% 
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FONTE: CAGED JAN A SET 2018, COM AJUSTES.*O POTENCIAL REFERE-SE À COTA MÍNIMA (5%) DAS EMPRESAS QUE DEVEM CUMPRIR A COTA DE APRENDIZAGEM, 

CONFORME A LEI Nº 10097/2000. NÚMERO VERIFICADO EM ABRIL DE 2018. 

 

Verifica-se na Tabela 08 uma evolução do decréscimo nas contratações dos aprendizes 

admitidos desde 2014, que foram 404.376 para 350.629 nos quatro anos seguintes, ou seja, 

uma redução de 53.747 aprendizes admitidos. 

Tabela 9. Aprendizes admitidos de jan. a set. de 2018 por ocupação. 

CBO 2002 Ocupação Apr

endiz 

% 

Auxiliar de escritório, em geral 141.

328 

40,31% 

Auxiliar administrativo 59.8

78 

17,08% 

Vendedor de Comércio Varejista 19.6

07 

5,59% 

Repositor de Mercadorias 16.9

60 

4,84% 

Mecânico de Manutenção de Máquinas, 

em geral 

13.4

49 

3,84% 

Alimentador de linha de produção 11.9

56 

3,41% 

Embalador à mão 5609 1,60% 

Ajustador Mecânico 3.77

0 

1,08% 

Roraima 1.122 567 50,53% 

Santa Catarina 51.091 22.078 43,21% 

São Paulo 313.212 100.809 32,19% 

Sergipe 6909 2956 42,78% 

Tocantins 4125 1310 31,76% 

Total 953.721 350.629 36,76% 
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Continuo 3.72

0 

1,06% 

Escriturário de Banco 3.48

2 

0,99% 

Outros 70.8

70 

20,21% 

Total 350.

629 

100% 

FONTE: CAGED/ME,2018 

Conforme a Tabela 09, os setores que mais absorveram essa força de trabalho foram 

Indústrias de Transformação
65

, com 90.471 aprendizes admitidos, um índice de 25,80%; 

seguido pelo Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, com 86.851. A 

saúde e serviços sociais representam 11,27 %  do total. Quanto à absorção de aprendizes por 

ocupações, a que mais absorveu foi   auxiliar de escritório, em geral com 40,31% admitidos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

65
 Nota explicativa conforme IBGE – Os materiais, substâncias e componentes transformados são 

insumos produzidos nas atividades agrícolas, florestais, de mineração, da pesca e produtos de outras atividades 

industriais. As atividades da indústria de transformação são frequentemente desenvolvidas em plantas industriais 

e fábricas, utilizando máquinas movidas por energia motriz e outros equipamentos para manipulação de 

materiais. É também considerada como atividade industrial a produção manual e artesanal, inclusive quando 

desenvolvida em domicílios, assim como a venda direta ao consumidor de produtos de produção própria, como, 

por exemplo, os ateliês de costura. Além da transformação, a renovação e a reconstituição de produtos são,  

geralmente, consideradas como atividades da indústria (ex.: recauchutagem de 

pneus).https://concla.ibge.gov.br/busca-online-

cnae.html?secao=C&versaoclasse=7&versaosubclasse=9&view=secao 

Indústria de transformação é um termo utilizado para classificar os sistemas de produção que 

transformam um elemento em outro, uma matéria-prima em um bem, diferenciando-se do setor de produção 

agrícola e indústria extrativa de vegetal ou mineral. Inclui todos os momentos da produção industrial. Fonte: 

https://www.infoescola.com/economia/industria-de-transformacao/ 

 

https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?secao=C&versaoclasse=7&versaosubclasse=9&view=secao
https://concla.ibge.gov.br/busca-online-cnae.html?secao=C&versaoclasse=7&versaosubclasse=9&view=secao
https://www.infoescola.com/economia/industria-de-transformacao/
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Tabela 10  - Boletim Informativo  

Quantidade de admitidos de janeiro a setembro de 2018 por gênero 

UF APRENDIZ 

Masculino % Feminino % Total 

Acre 
421 60,06% 280 39,94% 701 

Alagoas 
1.230 57% 928 43% 2.158 

Amapá 
356 53,13% 314 46,87% 670 

Amazonas 
2.459 55,89% 1.941 44,11% 4.400 

Bahia 
7.716 53,78% 6.631 46,22% 14.347 

Ceará 
7.199 52,83% 6.429 47,17% 13.628 

Distrito Federal 
4.074 49,74% 4.116 50,26% 8.190 

Espírito Santo 
4.009 54,80% 3.307 45,20% 7.316 

Goiás 
6.711 51,28% 6.375 48,72% 13.086 

Maranhão 
1.370 53,18% 1.206 46,82% 2.576 

Mato Grosso 
2.966 53,50% 2.578 46,50% 33.552 

Mato Grosso do Sul 
1.718 49,67% 1.741 50,33% 3.459 

Minas 

Gerais 

17.838 53,17% 15.714 46,83% 33.552 

Pará 
3.856 56,31% 2.992 43,69% 6.848 

Paraíba 
2.293 56,90% 1.737 43,10% 4.030 

Paraná 
11.576 52,95% 10.461 47,47% 22.037 

*Pernambuc

o 

4.472 48,43% 4.762 51,57% 9.234 

Piauí 
1.077 52,95% 957 47,05% 2.034 

*Rio de Janeiro 
16.886 49,76% 17.051 50,24% 33.937 

*Rio Grande do 
1.802 48,47% 1.916 51,53% 3.718 
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Norte 

Rio Grande do Sul 
15.518 53,07% 13.724 46,93% 29.242 

Rondônia 
1.133 51,45% 1.069 48,55% 2.202 

Roraima 
304 53,62% 263 46,38% 567 

Santa 

Catarina 

11.349 51,40% 10.729 48,60% 22.078 

São Paulo 
52.332 51,91% 48.477 48,09% 100.809 

Sergipe 
1.505 50,91% 1.451 49,09% 2.956 

Tocantins 
696 53,13% 614 46,87% 1.310 

Total 
182.866 52,15% 167.763 47,85% 350.629 

FONTE: CAGED JAN A SET 2018 COM AJUSTES 

 

  Um dado importante apresentado no Boletim de janeiro a setembro de 2018, 

diferente dos anteriores é o recorte por gênero. Verifica-se que entre os vinte e sete (27) 

estados ocorre a predominância de admissão do  sexo masculino com um número de 159.706 

um percentual  médio de 55% em cada estado e apenas em três estados ocorre a 

predominância feminina são eles: Pernambuco com 51,57%, Rio de Janeiro com 50,24% e 

Rio Grande do Norte 51,53% totalizando 23.729 jovens admitidas 

Ainda neste período verificam-se alterações nos dados do Boletim de Aprendizagem 

referente aos anos de 2016 a 2018 de janeiro a setembro, ao atualizar os dados tivemos um 

acréscimo de admissão no ano de 2016 de 2.346 aprendizes, em 2017 de 2.146 e 2018 de 

95.631.Segundo CAGED/ME os dados podem sofrer alteração devido a movimentação fora 

do prazo. 
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Tabela 11. Boletim Informativo 

 Comparativo de Aprendizes Admitidos  

Mês de 

Admissão 

Admitidos 

2016 

% Admitidos 

2017 

% Admitidos 

2018 

% 

Janeiro  24.966 6,42% 31.879 8,21% 35.994 8,07% 

Fevereiro 49.596 12,75% 45.326 11,67% 51.963 11,64% 

Março  35.285 9,07% 33.709 8,68% 38.630 8,66% 

Abril 35.251 9,06% 34.037 8,76% 39.014 8,74% 

Maio  31.707 8,15% 29.772 7,67% 33.701 7,55% 

Junho 29.421 7,56% 30.135 7,76% 30.154 6,76% 

Julho 35.985 9,25% 36.723 9,46% 42.946 9,62% 

Agosto  42.783 10,99% 41.474 10,68% 43.438 9,73% 

Setembro  31.090 7,99% 29.559 7,61% 36.950 8,28% 

Outubro  32.828 8,44% 34.119 8,79% 40.727 9,13% 

Novembro  24.621 6,33% 24.479 6,30% 31.569 7,07% 

Dezembro 15.586 4,01% 17.146 4,41% 21.174 4,74% 

Total 389.119 100% 388.358 100% 446.260 100% 

FONTE: CAGED/ME – ACESSO ATUALIZADO EM FEV.2021 

Ainda, dentro deste contexto de 2018 percebe-se uma abertura e avanço em termos de 

proteção social, com o Decreto nº 9.579/18 em que se consolidam atos normativos 

importantes editados pelo Poder Executivo Federal, que dispõem sobre a temática do 

lactente
66

, da criança e do adolescente e do aprendiz, sobre o Conselho Nacional dos Direitos 

                                                 

66
 LACTENTE - O ministério da saúde recomenda a manutenção do aleitamento materno até os 2 anos 

de idade ou mais. Portanto, o bebê ou criança é considerado um lactente desde que ainda esteja mamando, 

independentemente da idade. 
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da Criança e do Adolescente, sobre o Fundo Nacional para a Criança e ao Adolescente e sobre 

os programas federais da criança e do adolescente, e dá outras providências. 

Acrescenta o perfil do jovem escolhido para a vaga, além do modelo estabelecido — 

idade, matrícula e frequência escolar — atribui-se outro componente importante: enquadrar-se 

em pelo menos um dos perfis de vulnerabilidade ou risco social elencados, 

exemplificativamente, no § 5°, do art. 66, do Decreto nº 9.579/2018, fortalecendo o campo de 

atuação da proteção social. 

 Adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas 

socioeducativas; 

 Jovens em cumprimento de pena no sistema prisional; 

 Jovens e adolescentes cujas famílias sejam beneficiárias de programas de transferência 

de renda; 

 Jovens e adolescentes em situação de acolhimento institucional; 

 Jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil; 

 Jovens e adolescentes com deficiência; 

 Jovens e adolescentes matriculados na rede pública de ensino, em nível fundamental, 

médio regular ou médio técnico, inclusive na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos; 

 Jovens desempregados e com ensino fundamental ou médio concluído na rede pública. 

Além disso, em 2018, ocorreram novas alterações na Portaria nº 723/2012, que trata 

do Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional (CNAP). Entre as mudanças estavam a 

inclusão de entidades desportivas, o aprimoramento da distribuição de carga horária do 

programa e a modernização nas regras da Aprendizagem à distância. 

O incentivo à formação técnico-profissional de adolescentes e jovens em áreas 

relacionadas à gestão e prática de atividades desportivas está previsto na Lei nº 13.420/2018. 

Com a alteração, as entidades de prática desportiva das diversas modalidades filiadas ao 

Sistema Nacional do Desporto e aos Sistemas Estaduais e Municipais deverão cadastrar seus 

cursos, turmas e aprendizes matriculados no CNAP.
67

 

                                                 

67
Fonte:http://coad.com.br/home/noticias-detalhe/88380/portaria-altera-cadastro-nacional-de-

aprendizagem-profissional 
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Nesse ínterim, inicia-se o novo Plano Nacional de Aprendizagem (PNAP), com a 

vigência de 2018 até 2022, cuja  meta é alcançar um aumento de 10% anual no número de 

aprendizes admitidos em todo o País, utilizando como cálculo a quantidade de aprendizes 

admitidos de acordo com os registros do extinto Ministério do Trabalho mais a Relação Anual 

de Informações Sociais (Rais) e o Cadastro geral de Empregados e Desempregados (Caged) 

ou E-social. 

Quadro 3 – Ações do Plano Nacional de Aprendizagem 

1 – Aprendizagem na Administração Pública: elaborar e aprovar Projeto de Lei 

estabelecendo a aprendizagem na administração direta. 

2 – Aprendizagem para adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social: 

promover a integração no mundo do trabalho, incluindo cota social. 

3 – Atualizações legislativas: promover, nos editais, a inclusão da exigência do 

cumprimento da cota de aprendizagem nos contratos firmados com seus fornecedores 

no âmbito da administração pública; e alterar, por meio de Projeto de Lei, a multa 

pelo descumprimento da lei da aprendizagem. 

4 – Comunicação: divulgar a Aprendizagem Profissional por meio de campanha 

publicitária e ações nas redes sociais. 

5 – Financiamento: desenvolver estratégias de benefícios fiscais para estimular a 

contratação de aprendizes pelas empresas, incluindo a elaboração de estudos 

tributários e de impacto social. 

6 – Ampliação e interiorização da Aprendizagem Profissional: implementar e 

fomentar a aprendizagem por meio de Educação à Distância (EaD), parcerias e 

convênios entre municípios, empresas, poder público e instituições formadoras, com 

articulação envolvendo as Superintendências regionais do Trabalho; estimular a 

contratação de aprendizes pelas prefeituras e entes públicos e privados; ampliar o 

número de atendimentos às vagas de aprendizagem nos municípios que ainda não são 

beneficiados pelo Programa; preparar formadores e ampliar o quadro de auditores 

fiscais do trabalho.  

 

7 – Articulação entre os atores da Aprendizagem Profissional: divulgar experiências e 

boas práticas de Estados e Municípios em reuniões do Fórum Nacional de 

Aprendizagem; promover ações interministeriais e interinstitucionais; implementar e 

fortalecer os Fóruns Estaduais/Regionais; articular as ações do PNAP com a 

Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (Conaeti). 

 

8 – Monitoramento e Avaliação dos Dados da Aprendizagem: monitorar os egressos 
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da aprendizagem; realizar estudo sobre trajetória profissional dos egressos de 

aprendizagem; avaliação dos programas de aprendizagem pelos aprendizes, 

empregadores e instituições. 

9 – Implementar o sistema Mais Aprendiz: capacitar as entidades qualificadoras e os 

auditores fiscais do Trabalho para o sistema. 

ELABORAÇÃO PRÓPRIA/ FONTE: PNAP 

Mais adiante, numa ação pontual em 2019, no âmbito municipal do estado de São 

Paulo, constata-se o Decreto nº 59.120, de 4 de dezembro, que cria o Programa Municipal de 

Aprendizagem Pró-Aprendiz. 

 O órgão responsável é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Trabalho que deverá realizar busca ativa de vagas para aprendizes junto aos estabelecimentos 

e disponibilizá-las, com ampla divulgação, nos Centros de Apoio ao Trabalho e 

Empreendedorismo (CATE). 

Além disso, encontrou-se em processo de desenvolvimento uma proposta para Projeto 

de Lei nº 6461/19 que busca instituir o Estatuto do Aprendiz, considerado pelos elaboradores 

um novo marco legal para o trabalho de jovens entre 14 e 24 anos. 

 Entre suas propostas estão o entendimento de que o contrato de aprendizagem 

profissional deverá ser feito por escrito e anotado na Carteira de Trabalho. Também deve ter 

validade de até três anos — atualmente é de dois anos e o contrato findará no seu termo ou 

quando o aprendiz completar 24 anos
68

. 

Nesse ínterim é divulgado o Boletim de Aprendizagem Profissional de 2019 

demonstrando o valor de 456.851 de jovens admitidos de jan./dez, com recortes importantes, 

onde encontramos os dados relativos à admissão dos jovens deficientes, os jovens desligados 

dos contratos, admissão por idade e nível de escolaridade com o comparativo de anos 

anteriores evidenciados na tabela 12, 13 e 14 e nas figuras 05 e 06. 

 

 

 

 

                                                 

68
 Fonte: CAGED/ME. Agência Câmara de Notícias/2020 



116 

 

Figura 3 Gráfico Aprendizes admitidos 2016 a 2019 

Tabela 12 .Boletim Informativo  

Total de Aprendizes Admitidos/2019 

Mês de Admissão Admitidos 2019 % 

Janeiro 39.091 8,56% 

Fevereiro 60.992 13,35% 

Março 36.574 8,01% 

Abril 36.961 8,09% 

Maio 36.611 8,01% 

Junho 32.792 7,18% 

Julho 43.159 9,45% 

Agosto 48.500 10,62% 

Setembro 36.647 8,02% 

Outubro 35.955 7,87% 

Novembro 33.505 7,33% 

Dezembro 16.064 3,52% 

Total 456.851 100% 

FONTE: CAGED/JAN A SET 2019 COM AJUSTES 

 

                 FONTE: CAGED/ME. ACESSO JAN. 2021(ADAPTADO) 
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A Figura  03, demonstra a queda de admissão dos aprendizes  e diante do tempo e 

espaço interferido pela a pandemia COVID 19 a queda deve ser maior de 2019 a 

2021.Estudos já demonstram a piora. De acordo com a conclusão do estudo da CONJUVE e 

outros
69

 diz que entre 2020 e 2021, nota-se um pequeno aumento de jovens que não estão 

trabalhando, passando de 50% para 53%. _Daqueles que não estão trabalhando, há um 

aumento no número daqueles que estão procurando um emprego: de 3 a cada 10 em 2020, 

passa a 4 a cada 10 em 2021. _Mais de 1 a cada 10 jovens dizem que estão trabalhando como 

resultado da pandemia; e mais de 2 a cada 10 estão procurando trabalho devido ao contexto 

pandêmico. 

A  próxima Tabela 13 e Figura 4, correlaciona a  análise anterior em relação ao 

aumento de desligamento em 2019 demonstrando um alcance de 13,53% que corresponde 

58.594 aprendizes desligados. 

Tabela 13. Boletim Informativo 

 Total de Aprendizes Desligados de jan. a dez. 2019. 

Mês de Desligamento Desligados 2019 % 

Janeiro 30.333 7,01% 

Fevereiro 34.054 7,87% 

Março 31.691 7,32% 

Abril 34.029 7,86% 

Maio 32.494 7,51% 

Junho 36.075 8,33% 

Julho 39.477 9,12% 

Agosto 35.121 8,11% 

                                                 

69
 

file:///C:/Users/lucim/OneDrive/Documentos/DOUTORADO/dados/JuventudesEPandemia2_Relatorio_Naciona

l_20210702.pdf 

 

file:///C:/Users/lucim/OneDrive/Documentos/DOUTORADO/dados/JuventudesEPandemia2_Relatorio_Nacional_20210702.pdf
file:///C:/Users/lucim/OneDrive/Documentos/DOUTORADO/dados/JuventudesEPandemia2_Relatorio_Nacional_20210702.pdf
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Setembro 36.332 8,39% 

Outubro 33.292 7,69% 

Novembro 31.424 7,26% 

Dezembro 58.594 13,53% 

Total 432.916 100% 

FONTE: CAGED/ME,2020 

 

Figura 4 Gráfico Evolução de Aprendizes desligados de 2016 a 2019 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

F

FONTE: CAGED/ME, 2020 (ADAPTADO) *OS DADOS DE ADMITIDOS/DESLIGADOS NO ANO  DE 2019 PODERÃO  

SOFRER ALTERAÇÕES ATÉ DEZEMBRO DE 2020, DEVIDO AS MOVIMENTAÇÕES FORA DO PRAZO. 

A seguir a Tabela 14 indica que 0,78% dos admitidos possui deficiência, a baixa 

inclusão desses jovens aprendizes, ainda é, um desafio para a política social.Com a 

precariedade da condição socioeconômica agrupada com a deficiência dentro de um contexto 

pandêmico essa população é atingida ferozmente. Acaba tornando-os ainda mais invisíveis. 

Entretanto em termos de Boletim Informativo para a política é um avanço ter esses dados 

coletados. 

Tabela 14. Boletim Informativo 

Total de Aprendizes Admitidos com deficiência  

Indicador Pessoa com 

Deficiência 

2019 % 

Sim 3.563 0,78% 

Não 453.288 99,22% 

Total 456.851 100% 



119 

 

FONTE:  CAGED/ ME,2020 

*
OS DADOS DE ADMITIDOS NO ANO DE 2019 PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES ATÉ DEZEMBRO DE 2020, DEVIDO AS MOVIMENTAÇÕES FORA DO PRAZO. 

Seguindo, no cômputo geral verificado na Tabela 15, 51,37% dos admitidos são 

jovens homens, a diferença é de -2,74% comparado com as jovens mulheres. Prevalecendo o 

domínio do gênero masculino. Outro dado importante é a soma dos(as) jovens  com a 

escolarização até nove anos de estudo alcança 51,96% dos admitidos. Observa-se que 99,75% 

dos admitidos estão na faixa etária de 17 a 24 anos.  

Tabela 15. Boletim Informativo. 

Aprendizes Admitidos por sexo, idade e escolaridade em 2019 

Aprendizes Admitidos por Sexo 

Sexo 2019 % 

Masculino 234.698 51,37% 

Feminino 222.153 48,63% 

Total 456.851 100% 

Aprendizes admitidos por Idade 

Idade 2019 % 

Até 17 anos 217.455 47,60% 

18 a 24 anos 238.230 52,15% 

25 a 29 anos 451 0,10% 

30 a 39 anos 485 0,11% 

Aprendizes admitidos  por nível de escolaridade 

Escolaridade 2019 % 

Analfabeto 252 0,06% 

Até 5ª Incompleto 1.057 0,23% 

5ª Completo Fundamental 540 0,12% 

6ª a 9ª Fundamental 23.299 5,10% 
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Fundamental Completo 212.197 46,45% 

Médio Completo 217.371 47,58% 

Superior Completo 2.135 0,47% 

Total 456.851 100% 

Fonte: MTE Os dados de admitidos no ano de 2019 poderão sofrer alterações até dezembro de 2020, devido as 

movimentações fora do prazo
.  

Seguindo o ano de 2020, a partir da Portaria nº 18.775, de 07 de agosto, é autorizada a 

execução das atividades teóricas e práticas dos programas de aprendizagem profissional na 

modalidade à distância, da qual as consequências ainda não podem ser dimensionadas. 

Essa ação abarca a situação criada pela Pandemia de Coronavírus
70

 — reconhecida no 

Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março, como uma calamidade pública — onde o presente 

cenário planetário intensifica as sucessivas crises que fortalecem as incertezas, afetando 

diretamente a população jovem, indicando que os índices não são tão otimistas. 

Ainda em  dezembro de 2020 reforçando a emergência gerada pela Pandemia criou-se 

uma Portaria  SEPEC/ME nº 24.471, estendendo o prazo da modalidade à distância até 30 de 

junho de 2021.Reconhecendo a emergência de saúde pública de importância internacional em 

decorrência da infecção humana causada pelo novo coronavírus (COVID-19). 

Em suma, nas últimas décadas foi dada atenção ao tema da inserção dos jovens no 

mundo do trabalho. No presente a atenção continua sobre a aprendizagem pois tem sido 

colocada como prioridade nas agendas políticas em todos os níveis de países, reconhecendo 

como uma ferramenta que pode suavizar a transição da escola para o trabalho. 

                                                 

70
 Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, 

incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar 

pessoas, como a exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a 

transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a 

COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um 

espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial 

de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou 

oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento 

hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de 

suporte ventilatório. Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca 
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Especificamente na modalidade de aprendizagem profissional no Brasil podem ser 

contabilizados avanços significativos do ponto de vista legal. É possível dizer que, de 2005 

até agora, foi criado um arcabouço que busca dar sustentação à exploração do enorme 

potencial de vagas, para que adolescentes, jovens e pessoas com deficiência sejam 

encaminhados ao mercado formal de trabalho.  

Enfim, segundo a Organização Internacional do Trabalho – OIT, a aprendizagem foi 

considerada uma política que contribui de forma singular para a educação/formação, pois 

combina o treinamento no local de trabalho e o aprendizado escolar para competências e 

processos de trabalho bem definidos. As aprendizagens passam a ser regulamentadas por lei, 

com base em contratos de trabalho, com pagamento compensatório e cobertura de proteção 

social. 

Nesse sentido, conforme exposto, no Brasil, vale lembrar, que a Constituição de 1988 

foi um marco em vários campos do direito. Ela aperfeiçoou a possibilidade de contratação de 

jovens a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. Esse tipo de contratação foi regulado 

pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e passou por um processo de modernização 

com a promulgação da Lei de Aprendizagem, bem como das Leis nº 11.180, de 23 de 

setembro de 2005, e 11.788, de 25 de setembro de 2008, partindo da concepção de que a 

aprendizagem estava em pleno acordo com os objetivos da Agenda Nacional de Trabalho 

Decente para a Juventude
71

. 

Portanto, hoje, entre os pressupostos da aprendizagem, regidos pela Lei nº 

10.097/2000 e regulamentados pelo Decreto nº 5.598/2005, está estabelecido que todas as 

empresas de médio e grande portes estão obrigadas a contratar adolescentes e jovens entre 14 

e 24 anos (exceção para pessoas com deficiência, que não possuem limite máximo de idade).  

Trata-se de um contrato especial de trabalho por tempo determinado, de no máximo 

dois anos. Os jovens beneficiários são contratados pelas empresas como aprendizes de ofício 

                                                 

71
 No Brasil, a promoção do Trabalho Decente passou a ser um compromisso assumido entre o Governo 

brasileiro e a OIT a partir de junho de 2003,  com a assinatura, , pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula 

da Silva, e pelo Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia,  do Memorando de Entendimento que prevê o 

estabelecimento de um Programa Especial de Cooperação Técnica para a Promoção de uma Agenda Nacional de 

Trabalho Decente, em consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores. 

Fonte: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-

brasilia/documents/publication/wcms_226229.pdf. 
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como previsto na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)
72

, do hoje extinto Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), ao mesmo tempo em que são matriculados em cursos de 

aprendizagem em entidades qualificadoras reconhecidas, responsáveis pela certificação, sendo 

obrigatória a matrícula e frequência do aprendiz no ensino regular (ensino fundamental e 

médio). 

É importante destacar que não há uma classificação brasileira de ocupações específica 

para menor aprendiz, devendo ser utilizada a mesma da Classificação Brasileira de Ocupações 

– CBO quanto à função/atividade que será exercida em correspondência às ocupações no 

âmbito da função exercida pelo adulto da CBO. 

As modalidades desenvolvidas pelos programas de Aprendizagem Profissional são: 

 Aprendizagem profissional em nível de formação inicial por ocupação 

profissional ou arco ocupacional. 

 Aprendizagem profissional em nível técnico. 

 A carga horária estabelecida no contrato deverá somar o tempo necessário à vivência 

das práticas do trabalho, na empresa ao aprendizado de conteúdos teóricos, ministrados na 

entidade qualificadora ou instituição de aprendizagem. 

O órgão que vai controlar a efetivação das normas relativas à aprendizagem está 

incumbido pela Inspeção do Trabalho e entre suas atribuições estão fiscalizar o cumprimento 

das cotas de aprendizagem pelos estabelecimentos, a regularidade da execução prática e 

teórica do programa e do contrato de Aprendizagem Profissional, assim como a regularidade 

das entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica. 

De acordo com a legislação vigente, a cota de aprendizes está fixada entre 5%, no 

mínimo, e 15%, no máximo, por estabelecimento, calculada sobre o total de empregados cujas 

funções demandem formação profissional, cabendo ao empregador, dentro dos limites 

fixados, contratar o número de aprendizes que melhor atenda às suas necessidades. 

                                                 

72
 A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) é um documento que retrata a realidade das 

profissões do mercado de trabalho brasileiro. Foi instituída com base legal na Portaria nº 397,  de 10.10.2002. 

Fonte: https://empregabrasil.mte.gov.br/76/cbo/ 
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 As frações de unidade darão lugar à admissão de um aprendiz – Art. 429
73

, caput e § 

1º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As funções gerenciais, as de nível superior e 

de nível técnico são retiradas da base de cálculo.  

Com a criação do Cadastro Nacional de Aprendizagem, foi realizado o registro das 

entidades de formação técnico-profissional metódica, responsáveis pela qualificação de 

jovens no âmbito da aprendizagem. As instituições qualificadas, atualmente,  a ministrar 

cursos de aprendizagem são as resumidas a seguir:  

 Os Serviços Nacionais de Aprendizagem (SNAs):  

a) Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai);  

b) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC);  

c) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); 

d) Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT); e 

e) Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP).  

 As escolas técnicas de educação, inclusive as agrotécnicas.  

 As entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivos a assistência ao 

adolescente e à educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) (Art. 429 e 430 da CLT). 

 Entidades de prática desportiva das diversas modalidades, filiadas ao Sistema 

Nacional do Desporto e aos Sistemas de Desporto dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

 As instituições e os cursos por elas oferecidos e validados pelo Ministério da 

Economia podem ser encontrados no Cadastro Nacional de Aprendizagem 

(CNAP).  

No campo político existe a pretensão de garantir o caráter permanente da 

aprendizagem como política pública orientada, com resultados monitorados pela ação estatal e 

de modo que essa modalidade se integre ao Sistema Público de Trabalho Emprego e Renda. É 

                                                 

73
Artigo 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos 

cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no 

mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções 

demandem formação profissional. § 1º As frações de unidade, no cálculo da percentagem de que trata o caput, 

darão lugar à admissão de um aprendiz. Fonte: CLT/1943 
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uma estratégia que se articula no plano nacional para que o jovem participe efetivamente do 

projeto de uma sociedade mais justa. 

Há um último aspecto a ser observado, de fato, afirma Pochmann(2007) o Brasil 

esteve entre as principais economias em desenvolvimento que implantaram medidas 

trabalhistas avançadas, contudo não foi suficiente para possibilitar a universalização de 

direitos nem condições igualitárias de acesso ao trabalho e à educação. 

Assim, perseguindo o rumo destes fios da história da aprendizagem. No capítulo 

seguinte apresento as transformações ocorridas no trabalho, o quanto afeta as relações e a vida 

das pessoas que são envolvidas diretamente por ele e seus efeitos na  realidade da população 

jovem  brasileira. 
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CAPÍTULO II – TRABALHO E JUVENTUDE  

 

 

1.CAMINHOS DO TRABALHO  

 

O trabalho é a transformação da natureza realizada pelos seres humanos 

empregando para isso meios e instrumentos a seu dispor e seguindo um projeto 

mental.(Karl Marx, Grundisse, 1973) 

 

  

É importante compreender a realidade que envolve o trabalho e o quanto tem sido 

transformado, assim como as relações e a vida das pessoas que são envolvidas diretamente 

por ele. Nessa pesquisa evidencio, especificamente, aqueles(as) jovens que buscam sua 

primeira inserção no mundo do trabalho. 

Desde já, reconhecemos que vivemos em uma sociedade desigual, onde há privilégios 

para alguns e para outros os saldos são formas restritas, marginalizadas e precarizadas, com 

baixa remuneração e sem perspectiva de um futuro melhor. Tudo contribui para comprometer 

o desenvolvimento da população jovem.  

Todavia, não é intuito desta pesquisa fixar um quadro fatalista nem tão pouco esgotar 

a discussão, mas evidenciar e denunciar as questões que envolvem essa população. A partir do 

conhecimento e compreensão dessa realidade, adquirir subsídios para desenvolver ações que 

possam contribuir para resistir e buscar a transformação.  

No contexto de desigualdade gerado pelo sistema capitalista, os trabalhadores muitas 

vezes se submetem a exploração, devido à necessidade de subsistência.Com isso,  é 

importante lembrar que o trabalhador, seja adulto ou jovem, pode estar inserido num processo 

de desumanização das relações sociais e adoecimento, na maioria das vezes gerado pelo 

processo de exploração e concorrência. Portanto, ao conquistar uma vaga de emprego, não 

está explícito que o trabalhador está satisfeito ou realizado com o trabalho.  

Dentro disso, esse cenário é percebido quando observamos as pesquisas e relatórios 

tanto em âmbito internacional quanto nacional. Uma das conclusões do relatório anual da 

―Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs‖ (ILO, 2020) 

aponta a persistente e significativa desigualdade relacionada ao sexo, idade, níveis de renda 

dos países e territórios, alcançando tanto aqueles que estão em áreas rurais quanto urbanas. O 

que interfere no acesso ao trabalho decente, pois as oportunidades e resultados continuam 

sendo característica do mercado de trabalho.  
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Como resultado, aponta a ascendente incapacidade de pessoas em participar do 

mercado de trabalho de acordo com às suas preferências e usando todo o seu potencial. Esta 

situação impacta economicamente, arruinando a busca por uma coesão social. Nesse sentido 

tem gerado crescentes níveis de inquietação nos últimos anos. (ILO, 2020, p.35). 

Além disso, em muitas culturas o trabalho é visto e concebido como meio de 

conquistar objetivos na vida e se destacar socialmente, ou seja, pode significar o status quo de 

ser bem sucedido economicamente, principalmente no presente. Porém, é uma visão restrita 

do que é trabalho, mas real, numa sociedade que caminha cada vez mais para o 

individualismo, onde há o predomínio ideológico daqueles que têm mais méritos (os mais 

trabalhadores, mais dedicados, mais bem dotados intelectualmente etc.), ou seja, uma 

meritocracia motivacional como pano de fundo.  

Assim como, contribui para ocultar situações de exploração e desigualdade. Esta 

perspectiva está relacionada a uma representação social construída historicamente, que 

associa sucesso e honra ao trabalho, o que demonstra o valor social dado a esse. Ao passo que 

o sujeito que não trabalha não é reconhecido como dotado de moral. 

No dizer de Blanch Ribas(2003)  na história humana o trabalho perpassa por  

significados,  concepções e valores diferentes. Podendo assumir  desde um significado 

positivo( valorizado e fonte de realização) e até negativo (castigo e fonte de sofrimento), 

passando também por um valor central(instrumental e fonte de sobrevivência). 

Na opinião de Sarti
74

, esta representação se encontra principalmente entre as famílias 

pobres, sem dúvida, onde no campo simbólico aprendem em casa e na escola que é através de 

seu trabalho e esforço que o indivíduo deve achar seu lugar no mundo social. 

A partir deste entendimento, essa realidade abarca comportamento e ordenamento 

imposto socialmente, como demonstrado na história da aprendizagem profissional, quer seja 

por meio simbólico ou de forma coercitiva, quer consciente ou inconsciente, o que acaba 

levando muitos a sujeições de exploração e desigualdade. 

 Embora a subjetividade esteja presente na prática que envolve o trabalho e o 

trabalhador o que não deixa de ser um meio de preservação, um modo de sociabilidade e 

                                                 

74
 (Sarti, 2007, p.94) - SARTI, Cynthia Andersen. A família como espelho: um estudo sobre a moral 

dos pobres. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
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organização econômica, se caracteriza também pelo encantamento e pela escassez de 

oportunidades. 

Do mesmo modo, as instituições sociais como a escola, historicamente no Brasil, 

serviram para legitimar esta ordem social e a transmissão hereditária dos privilégios de um 

grupo dominante, demonstrando o caráter dual da educação. Essa transmissão é comunicada 

subjetivamente de uma maneira mais potente àquele mais pobre e vulnerável, de que ele tem 

um lugar que lhe cabe por ―natureza‖, ao mesmo tempo permite aos ―ativos‖ ou 

―empreendedores‖ justificar seu sucesso através do mérito. 

Vale observar, que sujeitos em sociedade estão envolvidos em um constante processo 

de socialização; somos o tempo todo afetado e afetamos o outro. É nesse processo que se 

desenvolve as assimilações, que se constrói a identidade, que se assume o pertencimento a 

grupos, que se desenvolve atitudes e percepções sobre o mundo, contribuindo para a definição 

de papeis sociais e da trajetória profissional. Dentro desta perspectiva, o trabalho faz parte da 

identidade. 

 Igualmente, a desumanização interfere profundamente na identidade em formação 

dos(as) jovens, principalmente quando se deparam com relações de trabalho balizadas em 

estabelecimento de metas, numa relação cotidiana de concorrência e no receio constante de 

desemprego, entre outros fatores, que podem gerar adoecimento físico e mental dos 

trabalhadores adultos ou jovens. 

Essa realidade atinge, direta ou indiretamente, a vida social dos envolvidos. O fracasso 

ou o sucesso individual no trabalho pode transcender às outras esferas do convívio social. 

Fechar os olhos sobre esse âmbito proporciona ainda mais silêncio sobre uma realidade 

muitas vezes traumática, que pode ser representada no ambiente de trabalho. 

Temos um mercado de trabalho que exige um novo perfil do trabalhador. Esse deve 

ser mais participativo, flexível, diversificado, tecnológico, competitivo, barato, disponível e 

escolarizado. Há mais cobrança, porém menor remuneração. 

Como caracteriza Antunes, são transformações no mundo do trabalho que compõem 

uma definição identitária ao trabalhador contemporâneo. Temos uma lógica destrutiva do 

sistema produtor de mercadorias, que deriva da concorrência e da busca da produtividade, que 

tem gerado uma imensa precarização do trabalho e aumento monumental do exército 

industrial de reserva, em desempregados. (Antunes, 2009, p.18). 

Sendo os jovens participantes deste exército de reserva o que por consequência está 

aumentando a Fila de Espera em que  esta população chega a aguardar por um período de até 

23 meses.(CAGED/ME,2020) 
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Para ilustrar em Antunes(2000), encontramos o seguinte esclarecimento referente a 

classe-que-vive-do-trabalho, onde afirma que, o trabalhador se defronta com a dialética de 

lutar por conseguir uma inclusão profissional e social ou enfrentar a exclusão e a 

marginalização, sendo os jovens também integrantes deste cenário. 

Certamente, a grande mudança da vida dos jovens está ligada à educação e ao acesso 

de qualidade, como o acesso ao ensino superior. Os autores Wyn e Dwyer (2000) afirmam 

que a combinação trabalho e estudo como também a transição da educação para o mundo do 

trabalho não pode ser considerada uma transição linear. 

 Desde o crescente acesso à educação básica e ao ensino superior, somando com o 

processo de reestruturação do mercado de trabalho, o aumento da demanda por trabalhadores 

mais qualificados e o desemprego juvenil, todos esses fatores, têm levado jovens, por 

exemplo na Europa e EUA, a permanecerem mais tempo em formação, e, assim, mais tempo 

como dependente da família ou do Estado. 

 Dessa forma, os marcos de passagem para a vida adulta têm-se deslocado cada vez 

mais das definições subjetivas que são centrais para as identidades juvenis, contribuindo para 

a indefinição de fronteiras entre juventude e início da vida adulta. 

Esse cenário é consequência dos séculos XVIII e IX, gerado pela revolução Industrial, 

além de outros aspectos sociais que transformaram as funções e percepções da e sobre a 

juventude. Um deles foi a dedicação aos estudos. Cada vez mais os(as) jovens deixam de 

acompanhar ou seguir os passos de seus país, uma geração que começava a trabalhar logo 

após a infância,  era algo comum antigamente.  

Pela perspectiva histórica, autores como Haddad & Sposito (1999), Feixa (2006); 

Peralva  (1997); Dávila Léon (2005) concordam que nos séculos XVII e XVIII os jovens 

seguiam o paradigma da idade adulta, e que com a modernização do mundo ocidental 

prolongou-se a infância e a juventude tornou-se, no século XX, um sujeito social específico, 

pois a qualificação prévia dos jovens passou a ser necessária para que esses ocupassem 

cargos.  

Nesse cenário, surgiu a necessidade da criação de escolas e universidades para inserir 

jovens nascidos num determinado momento histórico e demarcado pelo limite etário, que 

compartilharam espaços, experiências similares e entre seus questionamentos estava o poder 

paterno. Gerando assim os conflitos entre gerações o que se tornou compreensível o 

desaparecimento da antiga sociabilidade coletiva e a família voltando-se para a vida privada. 

As literaturas destacam que na geração de 1960 a educação era vista como garantia de 

emprego. As gerações pós-década de 1970 já tiveram outra experiência: a de insegurança 
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quanto ao trabalho e ao futuro em forma de desemprego e empregos temporários, sendo que 

não havia mais garantia de emprego pleno para quem possuía educação superior. Vale 

observar que contextualmente na história brasileira não tivemos nenhum momento de pleno 

emprego. 

 Esse contexto de insegurança só foi se estendendo e agravando  as desigualdades até o 

tempo presente, com pequenas melhoras, mas especialmente atinge os(as) jovens mais 

vulneráveis que têm poucas opções, como afirma Furlong (2000), o que difere dos(as) jovens 

que pertencem a uma classe mais privilegiada, pois gozam de ―certa vantagem‖ com relação a 

insegurança do mercado de trabalho. 

Assim, a transição para a vida adulta passa a ser um dos objetos centrais de 

investigação na área da juventude e tem sido um dos focos de atenção por parte de 

pesquisadores de diversos países nos últimos anos, especialmente em países ocidentais 

desenvolvidos e industrializados nos quais a transição do curso da vida tem sido mais tarde 

para os jovens devido o maior tempo de estudo.  

A concepção de despadronização e fragmentação, emergida das trajetórias de 

transição, não é algo novo, tendo sido evidenciadas no passado por sociólogos europeus e 

americanos como um processo de ―prolongamento‖ da juventude até idade mais tardia. 

Em outras palavras, são os(as) jovens que ―adiam‖ a entrada no mercado de trabalho 

ou a saída da casa dos pais, ou que não se casam, ou não vivem com um parceiro e que 

tampouco têm filhos antes dos trinta, categorizando-se  como ―pós-adolescentes‖. Essa 

condição tem permanecido como um problema de pesquisa contemporâneo. 

Outro aspecto a se levar em consideração  em relação as condições de ingresso do 

jovem no mundo do trabalho, que pode ser determinante, é o comportamento geral da 

economia de um país, que define em última instância, o desempenho do mercado de trabalho, 

além da efetividade de proteção e da garantia de renda aos segmentos mais frágeis da 

sociedade, bem como a eficácia  do sistema escolar,  que  no presente está diante de um 

grande desafio com  a pandemia coronavírus - COVID 19, afetando de tal maneira que não 

conseguimos dimensionar os estragos principalmente para as famílias mais vulneráveis. 

Em concordância ao ponto de vista no dizer de Pochmann(2007) são as condições da 

passagem do jovem da escola para o mundo do trabalho concentrado na unidade familiar, 

porque à medida que os(as) jovens avançam na faixa etária o papel da família é reduzido. 

Nesse sentido a entrada precoce ou não no mercado de trabalho está intrinsicamente ligada as 

dificuldades de sobrevivência financeira da família. 
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Normalmente quanto menor a renda familiar, maior a proporção de jovens que 

precisam trabalhar e por decorrência o abandono escolar. Isso ocorre em menor número com 

jovens numa condição de renda mais alta, que buscam antecipar o mercado de trabalho para 

satisfazer as necessidades individuais. Normalmente a passagem pela escola é bem mais 

longa.  

É importante  ressaltar também as mudanças que afetaram o modelo tradicional da 

família, em relação aos seus papéis individuais por consequência das transformações do 

trabalho. O pai deixa de ser único provedor  que trabalha fora de casa, a mãe passa também a 

ser uma provedora fora de casa   e os filhos na escola. Essa condição dos dois estarem fora de 

casa foi sendo crescente nas famílias e com isso os trabalhos domésticos começaram a ser 

divididos entre todos. 

Nesse sentido as famílias mais vulneráveis têm uma maior necessidade o que impele 

os(as) jovens a inserção mais precoce no mercado de trabalho para colaborar com a renda 

familiar e com o trabalho de casa e especificamente as jovens mulheres. Assim,  a passagem 

deste jovem pode ser mais breve na escola, isso também pode ocorrer com a condição da 

família monoparental.   

 Em síntese são condições que levam ao jovem modificações nas decisões de ingresso 

no mercado de trabalho. Outra questão  evidente em meio a transformação do trabalho que 

vale ressaltar é a intensidade com que afeta o trabalhador, seja adulto ou jovem, em sua 

totalidade de pessoa humana (físico, psíquico, afetivo), que está relacionada à resposta dos 

resultados. O trabalhador tem que dar resultado (Rosso, 2008, p. 22). 

Essa intensidade tem sido geradora de problema social e moral, ao considerar a 

intensidade como processo de quaisquer naturezas que resultem em um maior dispêndio das 

capacidades físicas, cognitivas e emotivas do trabalhador com o objetivo de elevar 

quantitativamente ou melhorar qualitativamente os resultados (Rosso, 2008, p. 23). 

Esse cenário de intensidade do trabalho é percebido no presente diante da Pandemia 

do Coronavírus – COVID19
75

, pressupondo a intensidade do trabalho t1 (antes) e t2 (depois). 

                                                 

75
 Pandemia Coronavírus – COVID 19 — A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de 

janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional — o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no 

Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como 

uma pandemia (MS, 2020). 



131 

 

 A Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2020) comunica sua preocupação 

diante deste cenário e aponta cinco (5) razões que vão criar uma grande fissura, causada pelas 

repercussões econômicas da Pandemia de COVID-19, particularmente nos(as) jovens. De 

acordo com os especialistas da OIT, Kee Kim e Susana Puerto, os fatores descriminados 

abaixo serão determinantes nos(as) jovens pós-pandemia.  

Quadro 4. Fatores determinantes do efeito Pandemia COVID-19 nas(os) Jovens. 

1º Fator. 

Uma recessão afeta mais as(os) trabalhadora(es) jovens do que trabalhadoras(es) mais 

velhas(os) e com vivência profissional. 

 A experiência mostra que as(os) trabalhadoras(es) mais jovens geralmente são as(os) 

primeiras(os) a verem suas horas de trabalho reduzidas ou serem demitidas(os).  

A falta de redes e de experiência torna mais difícil encontrar outro emprego (decente) e a 

situação pode levá-las(os) a empregos com menos proteção legal e social.  

Jovens empreendedoras(es) e cooperativas de jovens enfrentam problemas semelhantes, 

pois uma situação econômica apertada dificulta a obtenção de recursos e de financiamento; 

além disso, não sabem como enfrentar cenários comerciais complicados. 

 

 

2º Fator. 

Três em quatro jovens trabalham na economia informal (particularmente em países de baixa 

e média renda), por exemplo, na agricultura ou em pequenos cafés e restaurantes. Com 

pouca ou nenhuma poupança, eles não podem se permitir praticar o autoisolamento. 

 

 

3º Fator . 

Muitas(os) jovens trabalhadoras(es) têm uma ―forma atípica de emprego‖, como empregos 

em meio período, temporários ou por meio de plataformas digitais. Esses empregos tendem 

a ser mal remunerados, ter horas irregulares, contar com pouca segurança no trabalho e 

pouca  

ou nenhuma proteção social (licença remunerada, contribuições para aposentadorias, 

licença médica etc.) 

Frequentemente, não permitem que a pessoa receba benefícios de desemprego e, em muitos 

países, as instituições do mercado de trabalho que poderiam ajudar, como escritórios de 

emprego, são ineficazes. 

 

 

4º Fator. 

 Geralmente, as(os) jovens trabalham em setores e indústrias especialmente afetados pela 

pandemia de COVID-19. Em 2018, aproximadamente um em cada três jovens 

trabalhadoras(es) nos Estados-membros da União Europeia estava nos setores de atacado, 

varejo, hotelaria e alimentação (como assistentes de loja, chefs, garçons etc.), atividades 

que devem ser as mais afetadas pela COVID-19. 

Em particular, as mulheres jovens serão, provavelmente, afetadas porque representam mais 

da metade das pessoas com menos de 25 anos empregadas nesses setores. 

 Por exemplo, as mulheres representam 57% de jovens empregadas(os) no setor de serviços 

de alimentação e de hotelaria na Suíça e 65%, no Reino Unido. 
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Continua 

 

Quadro 4. Fatores determinantes do efeito Pandemia COVID-19 nas(os) Jovens 

 

5ª Fator. 

Comparado com outros grupos etários, o grupo de jovens trabalhadoras(es) é o mais 

ameaçado pela automação. 

Estudos recentes da OIT indicam que é mais provável que os tipos de trabalhos que as(os) 

jovens executam sejam totais ou parcialmente automatizados. 

 

FONTE :RELATÓRIO OIT COPILADO NA INTEGRA – 2020 -OIT. TTPS://WWW.ILO.ORG/BRASILIA/NOTICIAS/WCMS_741875/LANG--PT/INDEX.HTM. 

Some-se a isso os dados referidos no último relatório da ―Global Employment Trends 

for Youth 2020: Technology and the future of jobs‖ (ILO, 2020) que demonstram que em 

todo o mundo já havia uma previsão de declínio no emprego de jovens. 

O ano de 2020 alcançou um patamar de aproximadamente 1,3 bilhões de jovens entre 

15 e 24 anos, dentre esses cerca de 267 milhões foram afetados pela falta de emprego. A 

pandemia agravou essa situação. Desde o seu início, dados de uma pesquisa realizada pela 

OIT sobre os seus efeitos a essa população — Youth& Covid-19: Impacts on jobs, education, 

rights and mental well-being — caracterizam que um em cada seis jovens entre 18 e 29 anos 

já haviam deixado de trabalhar, destacando o enorme impacto que a pandemia está tendo nos 

mercados de trabalho. 

Ainda, alerta que, diante do cenário da pandemia no âmbito da educação, devido a 

diminuição e implicações educacionais na aprendizagem além da perda de renda, há uma 

probabilidade de os(as) jovens estudantes correrem o risco de serem excluídos do sistema de 

aprendizagem formal ou informal, por não poderem experimentar uma transição mais larga e 

difícil para o emprego e trabalho decente.  

Esses dados denunciam a ocorrência de um declínio contínuo na inserção ao mercado 

de trabalho e a tendência mais estendida na transição educação/trabalho. Por outro lado, veem 

ocorrendo na última década  a tendência estendida na transição, o que relata que essa 

população está gastando mais tempo com educação.  

Esse fato corrobora para uma maior qualificação dessa força de trabalho no futuro, 

principalmente diante das transformações tecnológicas que estão afetando e ditando uma nova 

ordem cultural no cotidiano da sociedade. Ao passo que  também pode refletir um grau 

significativo de subutilização do trabalho, uma vez que aproximadamente um quinto dos 

jovens em todo o mundo não está no emprego, na educação ou na formação. 
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Segundo o mesmo relatório, realizado antes da pandemia, o fenômeno NEETs
76

 

continua preocupante, pois vem numa escalada crescente desde 2016, onde havia 259 milhões 

de jovens nessa condição, aumentando para 267 milhões em 2019 e com previsão de alcançar 

o patamar de 273 milhões em 2021. Some-se a isso a explícita questão de gênero, pois há o 

dobro de risco para as mulheres jovens em relação aos homens jovens (ILO, 2020). 

Entre 1997 e 2017, os números já demonstravam o encolhimento da força de trabalho 

jovem (34,9 milhões), mesmo diante do crescimento demográfico de 134 milhões. Nos 

últimos 20 anos, o que corresponde há uma queda de 55% para 45,9% entre jovens de 15 a 24 

anos trabalhando ou em busca de trabalho. 

A propósito, a taxa apresentada pela Organização Internacional do Trabalho em seu 

relatório anual sobre Tendências globais de trabalhos melhores de 2017 (ILO, 2017) 

divulgava que, globalmente, tínhamos 70 milhões de jovens desempregados, já alertando 

sobre o valor percentual na faixa de 13% da força de trabalho global da população dos(as) 

jovens. 

O fator da extensão da permanência na educação já contribuía para esse cenário 

quando esse percentual é comparado ao auge da crise, em 2009, onde os registros 

demonstravam 76,7 milhões de jovens desempregados no mundo (ILO, 2017). 

Fazendo um recorte sobre a América Latina e o Caribe, o relatório constatou que a 

taxa de desemprego juvenil em 2017 alcançou 19,6%, o que representava aproximadamente 

13 milhões de pessoas jovens. Por outro lado, os piores indicadores foram observados nos 

Estados árabes (30%) e no norte da África (28,8%) (ILO, 2017). Ou seja, esse era um 

fenômeno global. 

Seguindo com a análise dos dados do mesmo relatório, algumas expressões da 

desproteção social merecem destaque: cerca de um quinto dos(as) jovens em todo o mundo 

não estavam empregados, estudando ou em treinamento (NEET) e muitos enfrentavam 

condições precárias, o que representava um número expressivo de 267 milhões de jovens de 

15 a 24 anos. Apesar da recuperação econômica, o desemprego juvenil permaneceu alto, 

                                                 

76 NEETs – not in employment, education or training (Nem-nem – são jovens que nem estudam, nem 

estão em treinamento, nem empregados). 
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confirmando o que as literaturas nas últimas décadas apontavam, de que os (as) jovens ao 

redor do mundo são mais propensos a estar desempregados do que os adultos. 

A penúltima edição do relatório global da OIT não se mostrou diferente, pois os 

indicadores apontaram que o número global de desempregados chegou a 188 milhões (OIT, 

2019). Nesse conjunto, 165 milhões de pessoas não tinham trabalho com remuneração 

suficiente e 120 milhões desistiram de procurar ativamente por emprego ou não tinham acesso 

ao mercado de trabalho. No total, mais de 470 milhões de pessoas em todo o mundo eram 

afetadas (OIT,2019). 

 Esse descompasso entre a oferta e a demanda de trabalho, que se estende para além do 

desemprego, gera a subutilização — fenômeno que produz a ampliação da mão de obra e 

expõe a ausência de proteção. 

Some-se a isto outras desigualdades significativas — definidas por gênero, idade e 

localização geográfica — pois continuam sendo fatores relevantes dos atuais mercados de 

trabalho, também destacado pela OIT nos relatórios de 2019 e 2020, limitando tanto as 

oportunidades individuais quanto o crescimento econômico geral.  

A tempo, a escolaridade é uma das credenciais para a busca de emprego, tanto para o 

adulto quanto para os(as) jovens, assim como a experiência profissional, a certificação e o 

acesso à informação. O mercado vem exigindo mais anos de escolaridade, e ainda que isso 

nem sempre assegure a ocupação dos melhores postos, trata-se de um elemento importante 

para melhorar o lugar na Fila de Espera, bem como a qualidade da educação recebida — não 

apenas o curso que realizou, mas o local e em que condição. 

Esse status quo é um desafio às políticas públicas. É evidente a necessidade de 

desenvolver ações conjuntas de sujeitos que atuam na escola, no Estado e no mercado de 

trabalho, no sentido de possibilitar alternativas no âmbito das políticas para educação, 

emprego, renda, segurança, saúde e proteção. 

Para Halsenbalg (2003), as ações políticas devem considerar  que a falta de acesso 

dos(as) jovens à informação, tanto a informação sobre vagas como demandas do mercado e do 

empregador em relação à capacidade produtiva do(a) jovem, são questões importantes a serem  

evidenciadas para a efetivação de ações por parte das políticas públicas.  

Considerando que a ausência dessa informação diminui a chance não apenas para as 

proposições de emprego assalariado, mas também para as possibilidades de ocupação 
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alternativa de emprego e renda, o que agrava a situação, potencializando a informalidade e em 

maiores índices entre homens e mulheres jovens e negros(as), apontando que a informalidade 

tem cor. 

De fato, o agravamento é o resultado apurado nas últimas décadas, com momentos de 

melhoras, porém sem uma transformação efetiva da condição, tanto em âmbito mundial 

quanto no Brasil, é um grande desafio para a efetivação das políticas direcionadas à 

juventude, o que torna complexa a combinação trabalho/escola para essa população. Parece 

que cada vez mais é evidente o fracasso dos sistemas de educação e de integração social em 

atender a população juvenil. 

Há um último aspecto a ser notado sobre as transições para o trabalho. Conforme 

descrito existe várias expressões da questão social que perpassam nesse processo e não 

poderia ficar de fora a pobreza moderada ou extrema. Em seu último relatório, a OIT (IOL, 

2020) constata que um quinto dessa população está na condição da pobreza no trabalho. 

A análise ocorre baseada na força de trabalho global dos 497 milhões de jovens, ou 

41% dos que estão na força de trabalho, alerta que 30% ou cerca de 126 milhões dos jovens 

empregados, permanecem em pobreza extrema ou moderada, apesar de terem um emprego, o 

que indica que  não está tudo bem.  

Afirma o mesmo relatório (ILO, 2020) que os níveis de pobreza moderada ou extrema 

aumentariam até 2021, principalmente em países em desenvolvimento, e certamente será 

agravado com os efeitos da Pandemia do COVID-19, que está afetando todas as economias 

do planeta. 

Ao longo da década, os níveis de pobreza  eram críticos, já haviam sido observados 

nos dados de 2017, onde se constatava que 39% dos 160,8 milhões de jovens 

trabalhadores(as) no mundo emergente e em desenvolvimento naquele período, viviam em 

uma dessas condições, com menos de U$ 3,10 por dia (ILO,2017).  

No entanto, havia uma leve tendência de que esse indicador melhorasse em 2018 para 

uma previsão de 158,5 milhões de jovens no mundo trabalhando e vivendo na pobreza, o que 

representaria uma média de 1% de queda, ou seja, 38,5% (ILO, 2017). 

Com essa  expansão das expressões da questão social e principalmente no contexto da 

juventude, a desproteção é visível  e para examinar a questão da proteção social numa 

população especifica é preciso mensurar o grau de vulnerabilidade socioeconômica, e ao 
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considerar os dados em relação a pobreza dos(as) jovens, mesmo estando inseridos no mundo 

do trabalho, são fatores que impactam sobre as condições de vida, o que denuncia uma 

situação social alarmante que conduz a insuficiência de renda da unidade familiar. 

Além disso, percebe-se que o emprego industrial, reconhecido como uma importante 

área geradora de trabalho, está diminuindo cada dia.  De acordo com o relatório OIT (ILO, 

2017), a diminuição da oferta de trabalho nesse setor na maioria das regiões, especialmente na 

Ásia e no Pacífico, e particularmente para os(as) jovens trabalhadores(as), já indicava um 

alerta, pois ainda é um setor de oferta para essa população. 

Outro dado perceptível de transformação no trabalho é a mudança na exigência de 

habilidades, com uma procura maior por trabalhadores de alta e baixa qualificação e uma 

demanda menor por trabalhadores semiqualificados. No Brasil observa-se essa mudança na 

substituição de trabalhadores com menos escolaridade por outros com maior nível 

educacional. O que já alertava Pochmann em 2007, que  nem sempre se deve ao novo 

conteúdo de trabalho, mas à possiblidade de contratar pessoas mais qualificadas, mantendo ou 

até diminuindo o salário pago.  

Essa tendência para a polarização do emprego observado  devido às novas tecnologias, 

tem um potencial para acentuar as desigualdades existentes e torna-se uma questão central a 

ser debatida no âmbito da proteção social. 

Em geral, a constante inovação exigirá uma forte necessidade de habilidades básicas 

de trabalho, como resolução de problemas, abertura à aprendizagem e adaptabilidade em 

todos os níveis de ensino. No entanto, para muitos jovens a informalidade é presente e futuro. 

Para abarcar melhor essa condição será esmiuçada alguns eixos norteadores relacionados a 

ausência da proteção.   

1.1.Proteção: Trabalho e Informalidade 

No âmbito da informalidade, os dados atualizados mostram que mais de três quartos 

dos(as) jovens trabalhadores(as) estão inseridos no emprego informal, o que significa que 

46% dos(as) jovens trabalhadores(as) trabalham por conta própria ou como trabalhadores 

familiares, enquanto 54% são trabalhadores(as) assalariados(as), embora muitas vezes em 

acordos não padronizados. Esse último, é o que corrobora para a flexibilização e precarização 

do trabalho (IOL, 2020).  
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Há um movimento mundial claro em direção a formas menos seguras de trabalho. As 

pesquisas vêm demonstrando que os(as) trabalhadores(as) por conta própria e 

trabalhadores(as) familiares contribuintes estão sendo substituídos(as) por empregados que 

não têm contrato escrito ou estão em empregos casuais e temporários. 

 É fato a propensão dos(as) jovens a trabalhos temporários ser maior do que a dos 

adultos. Os chamados crowdworking e o gig economy  que apresentam oportunidades, por 

causa da sua flexibilidade, mas também perigos, devido à falta de regulamentação. 

O cenário ocupado por essa população de homens e mulheres jovens no trabalho é 

caraterizado por empregos frequentemente associados a baixa remuneração, previdência 

jurídica e sociais limitadas e más condições de trabalho. 

Nos países em desenvolvimento essa proporção chega a 19 em cada 20 jovens, 

homens e mulheres, ou seja, 96,8% da população jovem. Para todos os países emergentes, a 

previsão apresentada em 2019 pelo relatório da OIT caracterizava uma perspectiva de que os 

jovens em emprego informal representariam 83% dos que estavam empregados — quase 20 

pontos percentuais a mais do que entre os adultos. Porém, diante da crise econômica gerada 

pela pandemia COVID-19, os indicadores devem se alterar, agravando os desafios dessa 

população. 

Apesar da informalidade ser menor nos países desenvolvidos, atinge pouco menos de 

20% dos jovens que trabalham, mas ainda é relevante (OIT, 2019), o que confirma a mudança 

na forma como os(as) jovens trabalhadores(as) se envolvem no mercado de trabalho. Quando 

há uma crise, os(as) jovens estão entre os primeiros a perder o emprego isso também na 

economia informal.  

1.1.1.Proteção e seguranças ocupacionais 

Ademais, outro aspecto deve ser retratado nesse âmbito, o campo das seguranças 

ocupacionais. Na maioria dos países, os jovens trabalhadores entre 15 e 17 anos são 

considerados crianças. O trabalho que eles fazem e as circunstâncias em que atuam estão 

sujeitos a regulamentos de trabalho infantil perigoso. Já os jovens trabalhadores de 18 a 24 

anos são considerados adultos e estão cobertos pelas leis de saúde e segurança ocupacional. 

 Nesse sentido, percebe-se a desproteção e sua sutileza no espaço ocupacional do(a) 

jovem entre 18 e 24 anos que precisa ser melhor investigado, porque apesar de sua 

experiência limitada, precisamos considerar o seu contínuo desenvolvimento mental e físico e 
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sua vulnerabilidade a danos no local de execução do trabalho, pois não deixa de ocorrer, mas 

continua e eles já não são mais protegidos por regulamentos do trabalho infantil perigoso. 

Recomenda-se debruçar sobre alguns dados em relação a lesão e doença para jovens 

trabalhadores. A edição "Melhorar a Segurança e a Saúde dos Trabalhadores Jovens", 

organizado pela OIT (2018), confirma que globalmente, já em 2014, as lesões ocupacionais 

sofridas por essa população chegaram ao patamar de 374 milhões não fatais. Some-se a isso o 

dado da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (OIT, 2018 apud EU-

OSHA, 2017), onde consta que os(as) jovens na Europa têm até 40% mais probabilidade de 

sofrer lesões relacionadas ao trabalho do que os trabalhadores mais velhos. 

Os índices estatísticos constatam que os(as) jovens adultos entre 18 e 24 anos de idade 

tem maior probabilidade de envolver-se em acidente grave no trabalho do que os adultos mais 

velhos. A longa exposição a más condições de trabalho pode levar ao desenvolvimento de 

doenças profissionais (lesões musculoesqueléticas; estresse e perturbações mentais; doenças 

de pele; cancro relacionado com o trabalho; doenças provocadas por agentes biológicos) ainda 

jovem ou numa fase mais adiantada da vida (EU-OSHA, 2020). 

A propósito, no relatório do Observatório da Prevenção e da Erradicação do Trabalho 

Infantil sobre acidentes de trabalho, na análise histórica no Brasil entre a população de 14 a 17 

anos, com recorte 2012 a 2018, consta evolutivamente uma curva ascendente nas notificações 

de acidentes de trabalho: cerca de 17,0 mil dessa população com vínculo de emprego regular. 

Desses, 7,3 mil estão no estado de São Paulo, e 1,3 mil no município. Some-se a isso os dados 

de acidentes e agentes causadores no município com vítimas menores de 18 anos, em que se 

verifica que entre os maiores agentes estão:  

 23% — A queda do mesmo nível ; 

 15% — Máquinas e equipamentos; 

 13% — Veículos de transporte. 

Também em relação às atividades econômicas com maior causa de acidente são 

identificadas: restaurantes, estabelecimentos de serviços de alimentação e bebida estando no 

topo com 29%, seguidos pelos supermercados e comércio varejista com 12%.  
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Tabela 16. Quantidade de aprendizes admitidos de janeiro a setembro de 2018 por 

atividade econômica da empresa contratante por CNAE 

CNAE 2.0 Seção Aprendiz % 

Indústrias de Transformação 90.471 25,80% 

Comércio, Reparação de Veículos 

Automotores e Motocicletas 

86.851 24,77% 

Saúde Humana e Serviços Sociais  39.516 11,27% 

Outras Atividades de Serviços 35.148 10,02% 

Transporte, Armazenagem e Correio 21.979 6,27% 

Atividades Administrativas e Serviços 

Complementares  

14.780 4,22% 

Construção 14.741 4,20% 

Educação 9.535 2,72% 

Alojamento e alimentação 8.754 2,50% 

Atividades financeiras, de seguros e serviços 

relacionados 

5.250 1,50% 

Informação e comunicação 5.247 1,50% 

Agricultura, pecuária, produção 

florestal, pesca e aquicultura 

4.687 1,34% 

Atividades profissionais cientificas e 

técnicas 

3.850 1,10% 

Água, Esgoto, Atividades de Gestão de 

Resíduos e Descontaminação 

2.837 0,81% 

Indústrias Extrativas 2.790 0,80% 

Artes, Cultura, Esporte e Recreação 1.712 0,49% 

Atividades Imobiliárias 761 0,22% 

Administração Pública, Defesa e 

 Seguridade Social 

637 0,18% 
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Organismos Internacionais e outras 

Instituições Extraterritoriais 

19 0,01% 

Total 350.629 100% 

FONTE: CAGED JAN A SET 2018 COM AJUSTES. *CNAE — CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA.  

No computo geral do Boletim da Aprendizagem Profissional (2018) conforme a 

Tabela 16, sobre os índices de contratação de jovens aprendizes, considerando a faixa etária 

do aprendiz de 14 a 24 anos, é perceptível que as maiores contratações são pelas empresas dos 

setores de Indústrias de Transformação, correspondendo com 25,8% do total dos admitidos no 

período de janeiro a setembro, dados percentuais por atividade econômica da empresa 

contratante por CNAE. 

 Dentro das ocupações exercidas pelo jovem aprendiz nas indústrias de transformação 

em 2019 observa-se na Tabela 17,que a maiores admissões são de auxiliar de escritório, em 

geral com 31.287 admitidos (29,08%) e de assistente administrativo16.129 admitidos 

(14,99%) são ocupações com atribuições correspondentes com os conteúdos oferecidos pela 

maioria das entidades qualificadoras. No entanto, chama atenção o fato de que, as outras 

ocupações diluídas no setor são áreas possíveis de acidentes como alimentador de linha de 

produção, mecânico de manutenção de máquinas,  ajustador mecânico
77

 e outras. 

 Tabela 17. Aprendizes Admitidos em 2019 por ocupação na CNAE Indústrias de 

Transformação 

CBO  nº % 

Auxiliar de Escritório, em Geral 31.287 29,08% 

Assistente Administrativo 16.129 14,99% 

Alimentador de Linha de Produção
78

 11.208 10,42% 

                                                 

77
 Atribuições _ trabalha com ajustes de oficina de cilindros, válvulas, ferramentas, rodas, entre outros. 

A fábrica, repara e realiza manutenção e instalação de peças e equipamentos. Salário médio R$ 2.249,27. 

Entidade qualificadora - SENAI 

78
 Atribuições - No cargo de Alimentador de Linha de Produção se inicia ganhando R$ 1.285,00 de 

salário e pode vir a ganhar até R$ 1.571,00. A média salarial para Alimentador de Linha de Produção no Brasil é 

de R$ 1.419,00. A formação mais comum é de Ensino Médio (2º Grau). Executar tarefas simples de produção 

industrial, auxiliando no preparo de materiais para alimentar máquinas nas linhas de produção; abastecer 
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Mecânico de Manutenção de Máquinas, em Geral
79

 10.651 9,90% 

Trabalhador Polivalente da Confecção de Calcados 4.106 3,82% 

Ajustador Mecânico 2.638 2,45% 

Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica 2.167 2,01% 

Eletricista de Instalações 1.175 1,09% 

Apontador de Produção 1.174 1,09% 

CBO Nº % 

Ajudante de Confecção 1.066 0,99% 

Outros 25.978 24,15% 

Total 107.579 100% 

FONTE:CAGED/ME.*OS DADOS DE ADMITIDOS NO ANO DE 2019 PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES ATÉ DEZEMBRO DE 2020, DEVIDO AS MOVIMENTAÇÕES FORA DO 

PRAZO
. 

Os dados da Tabela 17 estão em congruência  com o Observatório da Prevenção e da 

Erradicação do Trabalho, referente as atividades econômicas com maior causa de acidentes de 

trabalho. Ao comparar com  as ocupações que mais admitiram aprendizes em 2019, é 

perceptível  por meio da Tabela 17 e 18, de que existe o risco da desproteção da população 

jovem em aprendizagem. Ao ilustrar na Tabela 18 a ocupação de repositor de mercadorias 

representado por um percentual de 17,01% e o vendedor de comércio varejista de 20,51% , 

considerando que os  supermercados e comércio varejista abarcam 12% dos acidentes. 

Podemos sugerir que essas ocupações oferecidas aos jovens aprendizes colocam seu 

desenvolvimento e futuro em risco.  

                                                                                                                                                         

materiais e/ou matérias primas nas linhas de produção e verificar necessidade de reposição; alimentar máquinas e 

separar materiais para reaproveitamento; organizar a área de trabalho. 

79
O Mecânico de Manutenção de Máquinas é o profissional responsável por realizar a manutenção em 

componentes, equipamentos e máquinas industriais. Está sob as responsabilidades de um Mecânico de 

Manutenção de Máquinas lubrificar máquinas, componentes e ferramentas, documentar informações técnicas, 

fazer a manutenção preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos como: betoneiras, marteletes, 

compactadores, elevadores de obras e automação, fazer a reparação de máquinas e equipamentos de 

terraplenagem, pavimentação e construção, realizar leitura e interpretação de desenhos mecânicos, pneumático  
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Tabela 18 .Aprendizes Admitidos em 2019 por ocupação na CNAE  

Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 

CBO nº % 

Auxiliar de Escritório, em Geral 29.394 24,21% 

Vendedor de Comercio Varejista 24.892 20,51% 

Repositor de Mercadorias 20.644 17,01% 

Assistente Administrativo 19.509 16,07% 

Embalador, a Mão 7.420 6,11% 

Operador de Caixa 3.846 3,17% 

Atendente de Lojas e Mercados 1.994 1,64% 

CBO Nº % 

Almoxarife 1.975 1,63% 

Assistente de Vendas 1.379 1,14% 

Frentista 1.368 1,13% 

Outros 8.970 7,39% 

Total 121.391 100% 

FONTE: CAGED/ME.*OS DADOS DE ADMITIDOS NO ANO DE 2019 PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES ATÉ DEZEMBRO DE 2020, DEVIDO AS MOVIMENTAÇÕES FORA DO 

PRAZO. 

Portanto podemos supor que  os espaços ocupacionais de maior contratação dos(as) 

jovens aprendizes podem promover a desproteção, pois eles estão vulneráveis a acidentes 

cotidianamente. 

Esses números indicam que essa é uma investigação que precisa ser aprofundada pelo 

campo da proteção social, já que direitos estão sendo negligenciados e pouco se discute sobre 

esse campo específico na produção de conhecimento do serviço social.  
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E por que isso importa? Segurança e saúde ocupacional são um direito humano básico, 

mas há mais do que isso. É necessário entender que os (as) jovens trabalhadores(as)
80

 estão 

expostos(as) a lesões e doenças e, segundo o Internacional Labour Office, Internacional 

Labour Organization (ILO, 2017) existem custos que podem comprometer toda a sua vida. 

São eles: 

 O custo humano — a alta taxa de lesões entre os jovens é particularmente 

preocupante, pois um acidente pode destruir uma vida e uma vida inteira de 

oportunidades de carreira, ganhos potenciais e bem-estar geral. 

 O custo econômico — as práticas inadequadas de segurança e saúde ocupacional 

custam cerca de 4% do Produto Interno Bruto global (ILO – Internacional Labour 

Organization) a cada ano, quase 3 trilhões em dólares americanos. Embora essas 

estimativas sejam baseadas principalmente no custo econômico para empresas e 

governo, quando um jovem trabalhador é ferido, anos de produtividade são perdidos 

juntamente com o investimento em educação e treinamento. 

 

Ainda dentro do campo da proteção, outros fatores de risco apresentados pela OIT 

(ILO, 2017) são reafirmados e acometem os(as) jovens na contemporaneidade e são eles: 

 a falta de habilidade e treinamento; 

 desenvolvimento físico; 

 vulnerabilidades sobrepostas; 

 trabalhos instáveis; 

 desenvolvimento emocional; 

 níveis de educação. 

Acrescenta-se também os setores considerados de riscos mais perigosos: 

 Construção — Este setor atrai muitos trabalhadores jovens em vários países em 

desenvolvimento e tem uma das taxas mais altas de acidentes e doenças ocupacionais. 

Isto deve-se à natureza perigosa do trabalho, mas também devido à falta de formação 

profissional para um elevado número de trabalhadores inexperientes, sazonais e 

migrantes;  

 Agricultura — Este setor é um grande empregador de jovens em regiões em 

desenvolvimento. Similar ao setor da construção, a agricultura está entre os setores 

mais perigosos para trabalhadores de todas as idades, devido à natureza do trabalho e à 

frequente falta de formação profissional para o elevado número de trabalhadores 

                                                 

80
As Nações Unidas definem ―juventude‖ como qualquer pessoa entre 15 e 24 anos. Por essa definição, 

existem 541 milhões de jovens trabalhadores no mundo hoje, representando mais de 15% da força de trabalho 

global. Eles incluem estudantes que trabalham em seu tempo livre, aprendizes, estagiários, jovens que 

terminaram ou abandonaram a educação obrigatória, jovens trabalhadores em empresas familiares, jovens 

empregadores e trabalhadores independentes. 
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pouco qualificados, sazonais e migrantes. Quase metade de todos os adolescentes em 

trabalho infantil perigoso trabalha na agricultura. 

 Fabricação — Muitos trabalhadores jovens passam diretamente da educação para o 

emprego na indústria. Os jovens trabalhadores representam quase 10% de todos os(as) 

trabalhadores(as) na indústria de transformação na África e 20% na Europa Oriental e 

na Ásia Central e Ocidental. Em muitos países desenvolvidos é o setor com maior 

proporção de acidentes ocupacionais envolvendo jovens trabalhadores. 

  

1.1.2.Proteção: Formação e Trabalho 

Esse panorama evidencia a desproteção que tem um percurso histórico em nossa 

nação. A permanente direção das ocupações internalizadas na desigualdade do sistema 

público de ensino, imposto pela legislação descrita no primeiro capítulo, com uma ideologia 

de que alguns jovens ―nasceram para estudar e outros para trabalhar‖, ou seja, procurou 

separar aqueles que poderiam estudar, daqueles que deveriam estudar menos e ganhar o 

mercado de trabalho mais rapidamente. 

O Brasil continua (re)produzindo desigualdade no interior do mercado de trabalho. Ao 

considerar a condição de mobilidade social dos(as) jovens mais pobres no país, posto que 

ingressam muito cedo no mercado, com baixa escolaridade para ocupar as vagas disponíveis, 

geralmente com remunerações menores e em uma posição de subordinação, identificado  nos 

boletins da aprendizagem onde a escolaridade predominante nos contratos foi o ensino médio 

incompleto.  

O que indica que as melhores e principais vagas serão preenchidas pelos jovens com 

melhor escolaridade pois os pais normalmente de classe média a alta possui melhores 

condições financeiras para  estender a inatividade de seus filhos elevando sua escolaridade. 

Deste modo percebe-se a transição complexa da escola para o mundo do trabalho 

principalmente aos jovens mais vulneráveis, pois  é nítido que os jovens estão mais voltados 

ao mercado de trabalho que à educação. 

Além disso, outra vertente deve ser considerada: o tempo — relacionado ao período de 

mudança da escola para o trabalho. Globalmente, a maioria dos jovens espera uma média de 

13,8 meses para encontrar um emprego estável ou satisfatório.  

Isso reflete uma transição difícil da educação para o trabalho e, considerando o cenário 

planetário pandêmico (Covid-19), temos outras questões que devem também ser consideradas, 

como as psicossociais, que se colocam também desafiantes, como aponta a OIT: 
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a) O sentimento de ter de estar «disponível» a qualquer momento, e um 

maior desequilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional;  

b) O isolamento (trabalho remoto e falta de interação social); 

c) A monitorização do desempenho; 

d)  Insegurança no emprego; 

e) Os abusos e violências digitais como Cyberbullying, agressão e ataques 

cibernéticos; 

f) Estresse tecnológico, dependência e sobrecarga tecnológica. Pode levar 

a: Uma maior pressão para «atalhar o tempo» (fazer menos intervalos, 

correr riscos, consumir drogas que melhoram o desempenho etc.). 
(OIT, 2019, p. 32) 

 

Quando relacionamos tecnologia e polarização do trabalho, os dados da OIT (2019) 

revelam os setores com algumas das maiores taxas de crescimento de emprego juvenil na 

última década e o conhecimento da tecnologia como diferencial. 

 Entre esses setores estão incluídos: finanças, comércio e saúde. O fato é que os jovens 

são relativamente mais fluentes em tecnologia do que os trabalhadores adultos e mais velhos, 

valendo-se disso cada vez mais para ganhar a vida.  

Hoje, o número crescente de jovens à procura de emprego na internet (plataformas 

digitais) expressa o empreendedorismo juvenil, cada vez mais sendo facilitado. Porém, esse 

tipo de economia é contraditório porque promove a flexibilidade e precarização de um lado, e 

do outro a expansão das oportunidades de obtenção de renda. 

Embora existam diferenças entre as regiões, dependendo da taxa de difusão e do 

acesso digital, os(as) jovens já ―integrados‖ não encontram maiores dificuldades para o acesso 

às plataformas digitais, a questão são os excluídos, como já dito, continuarão não conseguindo 

alterar ou superar o enfraquecimento da escola e do trabalho como fatores de integração. 

Ao mesmo tempo, mesmo para os ―integrados‖ existem riscos de proteção 

importantes, incluindo: baixos rendimentos, nenhuma garantia de continuidade no emprego 

ou de renda e falta de acesso a benefícios relacionados ao trabalho regulamentado. Isso pode 

colaborar com a hipótese de que os jovens muitas vezes iniciam suas vidas profissionais em 

empregos temporários, sabendo que talvez nunca consigam conquistar ―segurança no 

trabalho‖. 

Nesse sentido podemos constatar na Tabela 19, os dados de 2019 da Base de Gestão 

do Seguro-Desemprego, fornecidos em relação ao perfil de segurados, de que a faixa etária de 

14 a 29 anos é a mais atingida com a ausência de segurança, uma  população jovem de 

35,38% e do sexo feminino. Também predominando a escolaridade do ensino médio 
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completo de 55,85%. Somando a 31,35% de uma escolaridade baixa, dos que não 

completaram o ensino médio, ou seja, os nove anos de estudos. Evidenciamos a 

vulnerabilidade e precariedade  de 87,2% dessa população em sua transição da escola para o 

trabalho. Essas juventudes têm estudado pouco.    

 

Tabela 19. Perfil dos Segurados, 2019 

Perfil Segurados Taxa 

Homens 3.793.681 60,31% 

Mulheres 2.496.217 39,69% 

Faixa etária 

Até 17 anos 6.108 0,10% 

18 a 24 anos 1.031.962 16,41% 

25 a 29 anos 1.186.639 18,87% 

30 a 39 anos 2.144.225 34,09% 

40 a 49 anos 1.265.851 20,13% 

50 a 64 anos 642.174 10,21% 

65 anos ou mais 12.905 0,21% 

Ignorado 34 0,00% 

Escolaridade 

Analfabeto 41.475 0,66% 

Fundamental Incompleto 763.783 12,14% 

Fundamental Completo 614.287 9,77% 

Ens. Médio Incompleto 552.358 8,78% 

Ens. Médio Completo 3.512.797 55,85% 

Superior Incompleto 258.551 4,11% 
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Superior Completo 546.647 8,69% 

Total 6.289.898 100.00% 

FONTE: BGSD/ME  

Já nas economias desenvolvidas e emergentes, eles estão mais propensos a fazerem a 

transição para empregos estáveis e satisfatórios, devido às transições da escola para o trabalho 

tenderem a ser mais longas do que nos países em desenvolvimento. Isto significa que quanto 

mais tempo uma pessoa jovem estuda, menor é o tempo de transição para o emprego em todos 

os níveis de educação. 

 Por isso, uma combinação de estudo e trabalho pode encurtar substancialmente o 

período de transição escola-trabalho, em todas as regiões. Por exemplo, em países em 

desenvolvimento como o Brasil, em sua maioria, os investimentos em educação de qualidade 

e desenvolvimento de habilidades são críticos o que é significativo para os(as) jovens 

brasileiros, pobre e negro. 

Desse modo, as transições ou os tipos de caminhos que os(as) jovens possam adotar 

levarão a diferentes trajetórias pessoais e de mercado de trabalho, por isso é evidente que os 

diferentes contextos históricos culturais podem registrar uma antecipação no ingresso laboral 

na vida dos(as) jovens, por vezes em prejuízo de uma adequada continuidade da vida escolar, 

conforme demonstrou o relatório da OIT (2019). 

1.1.3.Proteção: Tecnologia, trabalho e gênero  

É fato que as novas automações e tecnologias digitais representam desafios adicionais 

que podem aprofundar a desproteção gerada pela informalidade. Fundamentando o que foi 

descrito convém mostrar outro atributo apresentada pelo relatório da OIT (IOL, 2017), sobre a 

dualidade da tecnologia, o de promover a inclusão e ao mesmo tempo ser divisiva para os(as) 

jovens. 

 A primeira favorece uma oportunidade potencial em um mercado de trabalho rico em 

tecnologia que aumenta o acesso no campo de financiamento, encoraja empregos verdes
81

 e 

                                                 

81São empregos que reduzem o impacto ambiental das empresas e dos setores econômicos a níveis 

sustentáveis. Trabalho na agricultura, na indústria, nos serviços e na administração que contribuem para 

conservar ou restabelecer qualidade ambiental. Sintetizam a transformação das economias, dos ambientes de 
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pode favorecer oportunidades para grupos desfavorecidos em territórios com difícil acesso. O 

segundo está favorecendo a tendência global para a informalidade evidenciando um campo de 

desproteção no âmbito da segurança do trabalho que está sobre as cooperativas baseadas em 

plataformas
82

 que promovem o empreendedorismo. 

Como caracteriza Pochmann(2007) as ocupações por conta própria podem ser, muitas 

vezes, identificadas como novas formas de inserção ocupacional moderna. No entanto no 

Brasil a que veem evoluindo é uma inserção intencional para obter sobrevivência, conhecida 

como autônomo, manifestando-se de  diversas formas, como vendedor ambulante, prestador 

de serviços simples, lavador de carro, entregador e outros. 

Acrescenta-se a atual situação econômica apertada em que ocorre a dificuldade para a 

obtenção de recursos e de financiamento gerada pela pandemia COVID-19, sem contar que 

os(as) jovens, pela própria inexperiência, não sabem como enfrentar cenários comerciais 

complicados. O quadro da desproteção pode se tornar nefasto a essa população. 

Em termos de políticas, considerar esses âmbitos do mundo do trabalho é essencial 

para promover melhores mecanismos de inserção para a população jovem. Sobre isso, a 

diretora do Departamento de Políticas de Emprego da OIT, Azita Berar Awad, em artigo no 

site da organização, alerta: ―Investir em mecanismos de aprendizagem ao longo da vida, 

habilidades digitais e estratégias setoriais, que expandam o trabalho decente e abordem as 

vulnerabilidades dos mais desfavorecidos deve ser a prioridade das políticas nacionais‖ (OIT, 

2017).  

No Brasil, no campo da educação, desde 2012 os dados dos indicadores sociais já 

apontavam uma população jovem de 9,6 milhões de pessoas com idade entre 15 e 29 anos 

                                                                                                                                                         

trabalho e dos mercados laborais rumo a uma economia sustentável, que proporciona um trabalho decente com 

baixas emissões de carbono (Fonte: https://osha.europa.eu/pt/emerging-risks/green-jobs )  

82
 Plataforma como a STARTUPS - Propagado nos Estados Unidos durante a década de 1990, o termo 

startup deve muito de sua popularização às empresas ligadas ao segmento da tecnologia criadas no Vale do 

Silício (na Califórnia) durante essa época. Embora gere muitas incertezas em relação ao seu potencial de 

sobrevivência, uma startup é definida hoje, de forma geral, como "uma organização temporária com um modelo 

de negócios escalável e repetível‖. Exemplos que iniciaram como Startups: UBER – (rede de transporte que 

conecta passageiros com motoristas através de um aplicativo móvel expandiu para UBEReats - um aplicativo 

para pedir e entregar alimentos entre usuários e estabelecimentos); Airbnb; Spotify. Para financiar os negócios 

você tem as plataformas de crowdfunding - como Kickstarter, Indiegogo ou Catarse, onde encontra-se pessoas 

que apoiem sua iniciativa e contribuam com o dinheiro necessário para iniciá-la. Outros exemplos Quinto-Andar; 

iFood (com milhares de entregadores parceiros no Brasil);Loggi ( serviço de motoboy-online ) e outros. Fonte: 

canaltech.com.br  

https://osha.europa.eu/pt/emerging-risks/green-jobs
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longe da educação e do mercado de trabalho formal — dado encontrado pela ―Síntese de 

Indicadores Sociais, que buscou uma análise das condições de vida da população brasileira 

2018‖, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2018), com 

base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de domicílios – PNAD 2012 (IBGE, 2013).  

O grupo nessa faixa etária correspondeu a 19,6% da população. O Instituto fez 

recortes por idade, escolaridade e sexo. Nesse último, traz as principais diferenças: as 

mulheres são 70,3% dos jovens nessa condição, correspondendo a esse mesmo indicador no 

relatório global de 2019, indicando que jovens fora da escola tem gênero. 

Acrescenta-se outra pesquisa executada por Neri (2019) sobre a escalada da 

desigualdade no Brasil ao verificar que a desigualdade atinge principalmente os(as) jovens, 

com uma ascendência desde 2014. O que nos mostra um impriting
83

 de desproteção sobre a 

nossa população de mulheres jovens.  

Portanto, esse impriting cultural está na história da divisão sexual do trabalho no 

Brasil, que tradicionalmente traz a herança de que as mulheres cuidam da família, o que 

dificulta a sua entrada e permanência no mercado de trabalho formal. 

 As taxas de desemprego das mulheres jovens são significativamente maiores do que 

as dos homens jovens. Além disso, a diferença de gênero na taxa de jovens que não estão 

trabalhando nem estudando ou recebendo treinamento é ainda maior: 34,4% das mulheres 

jovens, comparado a 9,8% dos homens jovens, engrossando os dados do fenômeno ―nem-

nem‖.  

Como caracteriza o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE/PNAD, na 

tentativa de descrever a geração ―nem-nem‖, considerando a amostra de 9,6 milhões de 

pessoas entre 15 a 17 anos, foram empregados recortes de idade, escolaridade e sexo para 

analisar os que não trabalhavam e não estudavam.  

O primeiro recorte apresentado pelo IBGE/PNAD 2012 (IBGE, 2013) mostra que 

entre os que não trabalhavam nem estudavam 10,2% tinham de 15 a 17 anos, 54,6% tinham 

entre 18 e 24 anos e 35,2% de 25 a 29 anos. 

                                                 

83
A palavra impriting está relacionada ao adjetivo impresso, que se imprimiu e no sentido figurado — 

gravado, fixado, algo que está sendo culturalmente reproduzido na nação brasileira; na sociologia, um 

aculturamento da desigualdade que leva a desproteção historicamente do país. 
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 Já a análise da escolaridade apontou atraso na maior parte dos jovens, o que indicou, 

em muitas situações, abandono da educação formal. Entre as pessoas de 15 a 17 anos de idade 

que não frequentavam escola e não trabalhavam 56,7% não tinham ensino fundamental 

completo (nove anos de estudo). 

Em adição, o recorte por sexo é o que revela as maiores diferenças e confirma as 

jovens mulheres representando mais de dois terços (70,3%) dos jovens da geração ―nem-nem‖ 

e, entre elas, 58,4% tinham pelo menos um filho. A proporção aumentou de acordo com a 

idade: era de 30,0% entre as que tinham de 15 a 17 anos; 51,6% na faixa de 18 a 24 anos; e 

74,1% entre as de 25 a 29 anos de idade.  

Esses índices podem engrossar os dados do crescimento de famílias monoparentais no 

Brasil, assim como um indicador de independência feminina ou de vulnerabilidade. Os 

números acima sugerem uma hipótese, que podemos evidenciar em alguns estudos, 

caracterizando a ocorrência de uma relação consistente entre maternidade, abandono dos 

estudos e dificuldade de acesso ao mundo do trabalho produtivo.  

Como resposta em termos de ação política, temos a orientação profissional a essa 

população que tem sido ressaltada para inserir ou até recolocar muitos jovens no mundo do 

trabalho, sendo entendida como uma abordagem preventiva de ação que abarca o campo da 

proteção social para apoiar as(os) jovens na escolha de uma profissão.  

Ela envolve muitas vezes a escola e inclui as experiências práticas (estágios), em que é 

feito um primeiro confronto com o mundo do trabalho —um exemplo, em termos de ação 

política, é o Programa de Aprendizagem Profissional/Jovem Aprendiz, desenvolvido pelo 

governo federal a partir da Lei 10.097/00, que faz parte da investigação desta pesquisa.  

Em alguns casos, os jovens também têm a oportunidade de conhecer diferentes 

profissões para uma autoavaliação de seus pontos ―fortes e fracos‖, valores no mercado de 

formação e trabalho, bem como de ampliar o horizonte de meninas e meninos com relação à 

formação e ao trabalho.  

Assim, a preparação profissional é destinada àqueles que, mesmo após a qualificação 

feita nas escolas, não conseguem se colocar; o que com frequência está relacionado com 

dificuldades individuais, certificados de baixo status acadêmico, falta de habilidades na 

linguagem, comportamentos considerados impróprios ou orientações e desejos irrealistas de 

profissão. 
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Nas literaturas, os programas para a juventude, de maneira geral, corroboraram para a 

ampliação das questões de escolarização, formação inicial profissional e ações de cidadania, 

mas ressalta Ribeiro (2011, p. 41) quando diz, 

... que os programas têm um baixo grau de articulação e com isso 

produzem duplicação de ações nos mesmos territórios e dificuldades em 

consolidar e expandir ganhos efetivos para as juventudes. O que os(as) jovens 

precisam reconhecer nestas ações é se estão tendo benefícios concretos com a 

escolarização, tanto nos sentidos cognitivos e afetivos quanto, sobretudo, na 

dimensão da perspectiva de futuro, encontrando significado nas experiências e 

trajetórias educacionais. 

Diante dessa afirmativa, podemos sugerir que a falta de perspectiva de futuro para os 

jovens desenvolve o sentimento de desalento, influenciando a saída da ―Fila de Espera‖ e 

engrossando os dados estatísticos do fenômeno Nem-Nem. 

Ainda no campo da educação e proteção no Brasil, é possível confirmar a desproteção, 

pois perpassa a história da formação dos brasileiros por meio do lento processo de 

reconhecimento, por exemplo, do ensino médio como universal.  

No Brasil, somente em 2009 foi criada a emenda constitucional 59/2009, tornando 

obrigatório o ensino para aqueles que têm entre 4 a 17 anos. No mesmo período, o Congresso 

aprovou a Lei 12.061, de 27 de outubro de 2009
84

, que prevê a universalização do Ensino 

Médio, público e gratuito, alterando o artigo 4 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB 9.394, de 1996
85

. No entanto, não há consenso em relação aos direitos da 

juventude, porque nem todos os atores políticos presentes no campo compreendem da mesma 

maneira. 

O Indicador da OIT de 2015 já apontava que mais da metade da juventude brasileira 

estava ocupada. A participação de jovens no mercado de trabalho no Brasil é marcada por 

semelhantes desafios aos apontados nos relatórios da OIT, como informalidade, baixa 

                                                 

84
 LEI Nº 12.061, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009. Altera o inciso II do art.... 10 da Lei no 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, para assegurar o acesso de todos os interessados ao ensino médio público. O 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art.27 de out. de 2009. 

85 LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional.... § 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do 

ensino, em instituições próprias. § 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática 

social.20 de dez. de 1996. 
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remuneração, alto índice de rotatividade, precarização da relação de trabalho e dificuldade de 

conciliação entre estudos, responsabilidades familiares e trabalho. 

 O desemprego entre os jovens brasileiros é de duas a três vezes maior do que o 

desemprego entre os adultos. No entanto, conforme o Censo Escolar de 2018, apresentado 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2019), 

nesse período tínhamos mais jovens na escola, o que é uma boa notícia, reconhecendo as 

ações das políticas públicas que colaboraram para a ampliação da escolarização no país, 

porém, com mais jovens na condição de pobreza. 

Nesse sentido, apontar o papel central de uma política pública no âmbito da proteção 

social é fundamental para a melhoria da garantia de acesso e informação de oportunidades e 

das condições desse grupo em termos de educação, formação profissional ou inserção e 

participação no mercado de trabalho. No entanto, infelizmente, temos visto justamente o 

contrário, um desmonte da proteção social. 

1.1.4.Proteção: Instituições partícipes e formação 

 Contudo, convém também um olhar atento para algumas instituições partícipes, sem 

fins lucrativos, que trabalham com a formação e qualificação profissional, pois desenvolvem 

em sua maioria uma abordagem individualizada e orientada para o déficit. Elas servem para 

legitimar a desigual participação desse(a) jovem no mercado de trabalho e a aceitação de 

relações de empregos precários na competição por escassas posições profissionais 

reconhecidas, atraentes e seguras. 

 Ao analisar os dados no âmbito educacional de uma instituição partícipe do programa 

de aprendizagem durante a pesquisa de mestrado, foi possível identificar um mecanismo de 

resfriamento entre os(as) jovens, porque mesmo diante das constantes baixas taxas de 

colocação quase nada se muda no conteúdo laboral e educacional, muitas vezes pouco 

motivador para as(os) jovens. Conforme a fala do aprendiz. 

 

Aprendiz.: Sobre o material poderiam ser mais completos, trazendo 

mais informações e nos fornecendo ensinos que nos dão motivação (...) devem 

falar de assuntos mais recentes, assuntos que geram debates que podem ser 

utilizados, computadores não ligam e as luzes não acendem.(2018) 

Além disso deve ser considerado no âmbito da qualificação, já que ela tem gênero e 

raça. Primeiramente, ao pensar em qualificação, devemos atribuir o processo vivido de como 

ocorreram as transições e inserções desses(as) jovens, pois, o fator de desproteção perpassa 
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por esse processo. Na educação, a questão de gênero é intensificada na vulnerabilidade das 

mulheres jovens e especialmente as que não estudam nem trabalham. Não podemos negar 

essa realidade na elaboração de ações públicas que buscam a integração, assistência e 

proteção dessa população. 

Considerando esse indicador social, é possível apreender que as mulheres jovens 

―nem-nem‖ podem não estar trabalhando formalmente ou preparando-se para isso na 

educação formal, principalmente se já tiverem seus filhos, porque são em sua maioria as 

principais (ou únicas) responsáveis por cuidar deles. Outro fator pode estar contido na 

responsabilidade com o(s) filho(s) que recai de forma diferente sobre homens e mulheres e, 

assim, diminui a disponibilidade das mães para o estudo e para o trabalho. 

 Esse argumento ganha força com as análises feitas por Barbosa (2018) sobre uso do 

tempo identificado na pesquisa do IBGE/PNAD — a pesquisa realizada teve o objetivo de 

documentar as tendências na alocação do tempo no Brasil ao longo do período de 2001 a 

2015. 

Essa edição demonstrava que 86,3% das brasileiras com 10 anos ou mais de idade 

realizavam afazeres domésticos, enquanto entre os homens esse índice era de 45,3%. Para 

elas, a jornada semanal destinada a essas tarefas era, em média, de 23,9 horas e para eles, de 

9,7 horas, contribuindo para a construção da cultura machista. 

Acrescenta-se também que para as mulheres que viviam com companheiros, a jornada 

média subia para 30 horas semanais.  Naquele início de década (2001 a 2015), 89,6% das 

mulheres tinham afazeres domésticos, enquanto para os homens eram 42,6% (BARBOSA, 

2018). O tempo semanal despendido por elas nesse tipo de atividade era de 29,0 horas, e por 

eles, 10,9 horas. 

As pesquisas constatam o aumento da demanda do tempo de trabalho realizado com 

afazeres domésticos, bem como a intensificação do trabalho realizado por mulheres jovens, o 

que é importante evidenciar, porque apresenta características distintas de outras épocas. 

 Esse esforço denota um gasto energético, físico, intelectual, relacional e emocional do 

agente realizador: o (a) jovem. Queremos chamar a atenção sobre esse aspecto na questão da 

proteção social. 
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Em 2006, apenas 47,7% da população de 15 a 17 anos estava matriculada no Ensino 

Médio, somente 43% da faixa de 18 a 21 anos havia concluído esse nível, e uma grande parte 

nem sequer conseguia acessá-lo (IBGE, 2007).  

A desproteção aparece também nas estruturas físicas, organizacionais e humanas de 

muitas escolas, que ainda estão marcadas pela precarização, sem equipamentos físicos de 

ponta (biblioteca, laboratórios e outros), não há diálogo com as novas práticas culturais dos 

jovens, além da evidência de conteúdos inadequados.
86

 

Para o Fundo das Nações Unidas para a infância (Unicef), em seu relatório de 2018, o 

cenário de exclusão escolar no Brasil é preocupante, pois era de 2,8 milhões de crianças e 

adolescentes fora da escola naquele ano. Desse total, 57% eram de 15 a 17 anos. 

Ainda em 2018, 11,8% dos adolescentes entre 15 e 17 anos de idade, que estavam 

entre os 20% da população com os menores rendimentos, abandonaram a escola sem concluir 

o ensino básico — um percentual oito vezes maior que o mesmo grupo etário entre os 20% 

com maiores rendimentos (1,4%). 

Os dados que apoiam esse cenário foram obtidos das informações da Agência de 

Notícias do IBGE (2019), através da Síntese de Indicadores Sociais (IBGE, 2019). Cerca de 

40,0% da população brasileira com 25 anos ou mais de idade não tinham instrução ou sequer 

haviam concluído o ensino fundamental.  

 Além disso, o Brasil estava em quinto lugar entre os 16 países da América Latina 

quando o assunto é analfabetismo entre as pessoas com 15 anos ou mais de idade. Outro 

indicador era o da evasão escolar no ensino médio dos brasileiros de 25 a 64 anos, que 

demonstrou o índice de 49,0%, o dobro da média dos países analisados nesse tema pela 

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico – OCDE, na edição do ―EAG 

2015: Indicadores da OCDE‖.  

Some-se a isso os dados da SIS 2018, a questão de cor e raça, através do percentual de 

jovens brancos cursando o ensino superior ou que já haviam concluído esse nível estava em 

torno de 36,%, o que para pretos e pardos era um percentual quase duas vezes menor. 

                                                 

86 Essa conclusão foi baseada na vivência profissional em espaços ocupacionais que realizam a 

qualificação e inserção do jovem aprendiz ao mundo do trabalho. 
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FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA (ADAPTADO) 

Os estudos concluem que o aumento no nível de instrução da população brasileira ao 

longo das últimas gerações foi considerável, mas insuficiente para colocar o Brasil próximo 

ao patamar internacional. Conforme podemos verificar na Figura 06 que expõe o gráfico do 

nível de instrução da população brasileira entre o período de 2016 a 2018. 

No entanto o analfabetismo no ano de 2018 representava na população de 15 ou mais 

um total de 11,3 milhões o que equivale o 6,8% da população. Nota-se que no Brasil o 

analfabetismo está relacionado com a idade.  

         O sistema da educação tem uma realidade triste no Brasil: quando se pensa nos 

profissionais, o cenário é arrasador, pois temos o menor investimento quando o assunto é 

educação/salário. 

 Anualmente, o salário inicial pago aos professores do ensino fundamental e médio em 

relação aos países membros da OCDE são os menores. Temos uma ascendente tendência da 

ausência de profissionais procurando essa área, o que certamente irá rebater diretamente no 

futuro. Um em cada quatro municípios brasileiros não tinha piso salarial para professores, 

algo a ser estabelecido por lei municipal, indicando o cenário de precarização em todos os 

seus âmbitos.  
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1.1.5.Proteção: Pobreza, trabalho, gênero e raça 

Dentro do âmbito raça e desigualdade, outra característica que se potencializa nas 

pesquisas de maneira perceptível é o rendimento médio domiciliar per capita das pessoas de 

cor ou raça preta ou parda (R$ 934), que era quase metade do rendimento das pessoas de cor 

ou raça branca (R$ 1.846), uma desigualdade que se mantém ao longo da série histórica. 

Fonte: IBGE – Estudos e Pesquisas • Informação Demográfica e Socioeconômica • n.41 — 

https://biblioteca.ibge.gov.br/ 

Portanto, considerar a questão da pobreza é necessário, pois implica em menor acesso 

aos serviços básicos como água, esgoto, princípios básicos dos direitos humanos, atingindo 

diretamente as necessidades básicas de qualquer indivíduo e afetando o seu desenvolvimento 

psicossocial.  

Tem sido visível as facetas da pobreza nos países em desenvolvimento ou emergentes 

porque tem seu reflexo mesmo quando um jovem está empregado. Aqui é o ponto! Os estudos 

constatam que dois em cada cinco jovens trabalhadores são afetados e ocorre uma ampliação 

na questão de gênero, além de abarcar três em cada quatro jovens trabalhadores na economia 

informal. O cenário planetário é o aumento da pobreza e suas expressões são como ramos 

com raízes profundas avançando a todos os territórios. 

Quando nos debruçamos sobre a questão de gênero e raça, os dados se apresentam 

cruéis à população jovem de homens e mulheres negros(as). As diferenças de como acessam a 

um emprego decente e suas condições de trabalho (remunerações, benefícios e possibilidades 

de proteção social) acabam sendo condicionantes na forma pela qual esses indivíduos e suas 

famílias vivenciam a situação de pobreza e conseguem ou não superar. 

 A ―Projeção do IBGE sobre a população do Brasil por sexo e idade para o período de 

2000 a 2060 e a Projeção da População das Unidades da Federação por Sexo e Idade para o 

período de 2000 a 2030‖ (IBGE, 2013) mostrou que o desemprego continua maior entre 

negros e mulheres — 65,2% do total de desempregados no país eram negros ou pardos, os 

brancos representavam 34%, e pessoas de cor preta respondiam por 12,7%. Na divisão por 

sexo, a taxa ficou em 10% para os homens e 13,9% para as mulheres. ―A taxa de desocupação 

das mulheres foi 39% maior que a dos homens‖, destaca o IBGE. 

Já em 2017, de acordo com relatório da OIT (ILO, 2017), a taxa global de participação 

das mulheres na força de trabalho era 16,6 pontos percentuais menor que a dos homens, sendo 

a participação masculina na força de trabalho equivalente a 53,7% e a feminina, 37,1%. Na 

https://biblioteca.ibge.gov.br/
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América Latina, a diferença era de 19,2 pontos percentuais, sendo os homens responsáveis 

por 59,3% da força de trabalho e as mulheres, por 40,1%.  

Do mesmo modo, outro ―ramo‖ que precisamos incluir neste arcabouço é a questão do 

trabalho forçado ou trabalho escravo. Com relação ao trabalho forçado, a OIT (ILO, 2017) 

define como circunstâncias em que as pessoas são coagidas a trabalhar através do uso de 

violência ou intimidação, ou até mesmo por meios mais sutis, como a servidão por dívidas, a 

retenção de documentos de identidade ou ameaças de denúncia às autoridades de 

imigração”.
87

 

Certamente, não podemos deixar de dar visibilidade aos dados do trabalho forçado e 

da escravidão infantil, porque rebatem nas perspectivas futuras dessa população que chega à 

juventude sem nenhum nível de educação ou qualificação. A maior concentração de trabalho 

infantil está na faixa etária de 14 a 17 anos (83,7%), segundo relatório da PNAD 2015 (IBGE, 

2016). 

 Segundo dados da OIT (ILO, 2016), o trabalho infantil identificado entre crianças de 

5 e 17 anos alcançava 152 milhões em todo o mundo, dividido em 88 milhões de meninos e 

64 milhões de meninas. Em torno de 73 milhões, quase metade, eram crianças e adolescentes 

realizando formas perigosas de trabalho, sendo que 19 milhões delas tinham menos de 12 

anos de idade.  

 Nos dados da pesquisa sobre as estimativas globais de trabalho infantil, resultados e 

tendências 2012–2016, constavam que a concentração desse tipo de trabalho está basicamente 

na agricultura (71%), seguida do setor de serviços (17%) e do setor industrial (12%).  

E não ficaria de fora a questão de gênero evidenciada: os meninos representavam a 

maior parte (58%) das crianças vítimas de trabalho, apontando a subnotificação do trabalho 

infantil entre as meninas, principalmente com relação ao trabalho doméstico infantil e 

comércio da exploração sexual. 

                                                 

87
 Trabalho forçado, formas contemporâneas de escravidão, servidão por dívida e tráfico de seres 

humanos são termos relacionados, embora não idênticos em sentido jurídico. A maioria das situações de trabalho 

escravo ou tráfico de pessoas são, contudo, abrangidas pela definição de trabalho forçado da OIT. 
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Outras pesquisas da OIT revelaram que no Brasil, entre 1995 e 2015, haviam sido 

libertados 49.816 trabalhadores adultos e jovens que estavam em circunstância equivalente à 

escravidão.  

A mobilidade é um fator de desproteção, que envolve imigrantes jovens que buscam 

novas oportunidades em regiões com expansão agropecuária ou para grandes centros urbanos, 

em outros casos até atraídos por falsas promessas. Nesse contexto, 95% dos trabalhadores 

libertados eram homens jovens, sendo que 83% tinham entre 18 e 44 anos de idade e 33% 

eram analfabetos. 

Ainda dentro da percepção de desproteção, devemos considerar outros aspectos 

associados, como o crescente número de famílias com renda mais baixa do que no passado. 

Nesse sentido, um contexto planetário Pandêmico  como estamos enfrentando atinge de 

maneira nefasta essas famílias, assim, acirrando o empobrecimento. 

Efetivamente, as famílias dentro de um cenário de risco e vulnerabilidade têm seu 

papel protetivo enfraquecido, rebatendo diretamente nas crianças, adolescentes e jovens, o 

que mais adiante poderá influenciar precocemente a saída da escola dessa população, 

inserindo-os em um contexto de riscos como a exploração do trabalho. 

Todos esses dados são alarmantes do ponto de vista da proteção social que reconhece 

esses eventos como riscos sociais, porque provocam privações e danos que podem ser 

associados não apenas ao desemprego, à doença, à dificuldade de inserção no mercado de 

trabalho e outros, mas a situações de violação de direitos fundamentais, aqui descritos, que 

atuam sobre essa população. 

Entender este sujeito demarcado por suas particularidades e singularidades, 

compreender não só no que os configura, em tempos e espaços determinados, mas também os 

inúmeros fatores envolvidos nesta configuração — as instituições partícipes, as relações com 

as gerações que as antecedem, os mecanismos que envolvem sua autonomia ou tutela, os 

conjuntos de valores produzidos, as expressões culturais construídas nas suas muitas e 

desiguais formas de viver — é fundamental. 

Quando se fala de trabalho e juventudes devemos compreender que o trabalho faz 

parte de suas vidas, mas suas vidas não se completam apenas nesse contexto. Esses jovens, 

seja na condição de aprendizes ou não, podem ser representados, também, sobre vários 

contextos que vão além da experiência do trabalho formal. Pois, estão continuamente 
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envolvidos em outras perspectivas, atividades, necessidades e objetivos. Como afirma 

Abramo (2005), trata-se de ―juventudes‖, no plural. 

Na verdade, o trabalho não é o único meio de sociabilidade, aprendizagem e bem-

estar. Como demonstrado, pode até, pelo contrário, trazer uma série de consequências 

permanentes para um jovem em pleno desenvolvimento social, cultural, intelectual e físico. 

No entanto, como caracteriza Moura (2018) suas trajetórias estão diretamente relacionadas 

com o mundo do trabalho e para além dele. 

A definição de juventude que se aproxima da realidade de jovens e se relaciona 

diretamente com temáticas cotidianas nos revela possibilidades mais próximas de 

compreensão da vida desse grupo. León (2005), com sua definição de juventude, contribui 

para revelar comportamentos, rotinas e necessidades reais desse grupo juvenil.  

A definição da categoria juventude pode ser articulada em função de dois conceitos: o 

juvenil e o cotidiano. O juvenil nos remete ao processo psicossocial de construção da 

identidade e o cotidiano, ao contexto de relações e práticas sociais nas quais o mencionado 

processo se realiza, com fundamentos em fatores ecológicos, culturais e socioeconômicos 

(LEÓN, 2005, p. 14).Por isso a pesquisa vai partir dessas definições para compreender e 

analisar o sentido do trabalho para o(a) jovem aprendiz em sua primeira inserção ao mundo do 

trabalho.  

1.1.6.Proteção: Juventude , trabalho e perspectiva demográfica  

A propósito, temos que demonstrar também que, pela perspectiva demográfica, é 

perceptível que os(as) jovens constituem um grupo populacional que corresponde a 

determinada faixa etária, que varia segundo contextos sociais particulares. Normalmente, 

utiliza-se a faixa etária entre 12 e 15 anos para designar a adolescência e a faixa etária entre 

18 e 29 anos de idade para a juventude (UNESCO, 2004).  

Contudo, essas faixas variam: para a ONU – Assembleia Geral das Nações Unidas, 15 

a 24 anos; para o IBGE – Instituto brasileiro de Geografia e Estatísticas, 15 a 24 anos; para a 

Organização Mundial de Saúde – 15 a 24 anos divididos em subgrupos etários, 15-18 anos e 

19-24 anos; para a OIJ – Organização Ibero-americana de Juventude, 14 a 30 anos; e para o 

Conselho Nacional da Juventude (governo brasileiro – 2005) de 15 a 29 anos, divididos em 

três subgrupos, 15 a 17 anos (adolescentes jovens), de 18 a 24 anos (jovens) e de 25 a 29 anos 

(jovens adultos). 
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Considerando as mudanças significativas na estrutura demográfica brasileira, o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), baseado ainda no Censo 2010, apontou 

que o Brasil estará com um bônus demográfico até 2022 — o que significa que nesse período 

o grupo formado por pessoas em idade para trabalhar (15 a 64 anos) será maior do que a 

parcela da população dependente (crianças e idosos que não trabalham).  

Essa pesquisa do IBGE, divulgada em 2013, há quase uma década, calculava que cada 

grupo de cem indivíduos em idade ativa sustentava 46 indivíduos inativos. Desse modo, até 

2022, a razão entre a quantidade de pessoas ativas e inativas deverá ser ainda maior. Projeta-

se que em 2060 deva chegar ao patamar de cada grupo de cem indivíduos ativos sustentando 

66 indivíduos inativos. O que impactaria mudanças socioeconômicas, afetando diretamente a 

juventude, que sofreria com essa realidade. Ao considerarmos somente esse âmbito, a 

temática da população jovem já se faz central para elaboração de políticas públicas. 

A OIT (2019) confirma que à medida que as populações envelhecem, a força de 

trabalho jovem é fundamental para apoiar as pessoas idosas. Esse cenário expressa a 

necessidade de esforços combinados para garantir que a juventude tenha acesso a empregos 

melhores. 

 Esse envelhecimento populacional não será acompanhado pelo crescimento da força 

de trabalho global. As projeções analíticas indicam que a média de idade dos trabalhadores 

aumentaria de pouco menos de 40 anos em 2017 para mais de 41 em 2030. 

Dessa forma, temos à frente um desafio no sistema de pensão, como aponta os 

especialistas da OIT, com o ascendente número de aposentados que irá impactar diretamente 

o mercado de trabalho. No entendimento da OIT, o envelhecimento potencializa a redução da 

produtividade (OIT, 2018). Se levarmos em conta essa afirmação, significa que aumentarão as 

pressões sobre a população jovem, que já está sendo pressionada por tantas demandas. Em um 

campo onde a ausência de segurança e proteção são evidentes, encarregar uma população 

jovem para responder pelo futuro é cruel.  

1.2.Perfil do(a) jovem trabalhador no Brasil 

A compreensão do jovem no Brasil segue a definição do Estatuto da Juventude  da 

seguinte maneira: 

a. Adolescentes  jovens – 15 a 17 anos; 

b. Jovens/ jovens -18 a 24 anos; 
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c. Jovens adultos – 25 a 29 anos. 

1.2.1.Idade 

No País, no 2º trimestre de 2020, as pessoas de 14 a 17 anos de idade representavam 

7,1% das pessoas em idade de trabalhar. Os jovens de 18 a 24 anos correspondiam a 12,4% 

(IBGE,2020). 

Tabela 20 .Projeções -População de Homens -idade simples 

Idade 
Ano/ 2017 Ano/ 2018 Ano/2019 Ano/2020 

14 
1.598.668 1.583.201 1.577.771 1.558.699 

15 
1.623.280 1.597.170 1.581.750 1.576.353 

16 
1.685.618 1.620.789 1.594.768 1.579.416 

17 
1.714.861 1.683.033 1.618.354 1.592.412 

18 
1.753.523 1.712.234 1.680.518 1.615.971 

19 
1.775.528 1.750.836 1.709.672 1.678.050 

20 
1.771.171 1.772.227 1.747.624 1.706.567 

21 
1.749.436 1.767.275 1.768.404 1.743.872 

22 
1.730.119 1.745.608 1.763.479 1.764.609 

23 1.708.730 1.726.351 1.741.877 1.759.718 

24 
1.695.264 1.705.029 1.722.681 1.738.179 

25 
1.696.659 1.691.669 1.701.461 1.719.057 

26 
1.706.878 1.693.126 1.688.204 1.697.945 

27 
1.713.265 1.703.346 1.689.680 1.684.728 

28 
1.717.965 1.709.734 1.699.899 1.686.221 

29 
1.720.794 1.714.439 1.706.290 1.696.443 

FONTE: IBGE -PROJEÇÕES DA POPULAÇÃO DO BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO POR SEXO E IDADE: 2010-2060.ACESSO 2021 -

HTTPS://WWW.IBGE.GOV.BR/ESTATISTICAS/SOCIAIS/POPULACAO/9109-PROJECAO-DA-POPULACAO.HTML?=&T=RESULTADOS 
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Conforme a Tabela 20,  desde 2017 a 2020 a população de 14 a 21 anos tem 

diminuído, a de 22 a 26 anos  aumentado, e começa a ter uma queda dos 27 a 29 anos da 

população de homens. Na Tabela 21, a população de mulheres apresenta uma outra 

característica na faixa etária estendendo a diminuição até os 22 anos. A partir dos 23 anos 

ocorre um aumento até 26 anos correspondendo com a última com a população masculina. 

Tendo sua queda também a partir dos 27 anos. 

Tabela 21 População de Mulheres - Idade simples - 2017 a 2020 

Idade 2017 2018 2019 2020 

14 1.535.753 1.519.792 1.513.420 1.494.222 

15 1.561.614 1.535.293 1.519.342 1.512.974 

16 1.624.883 1.561.000 1.534.702 1.518.764 

17 1.657.631 1.624.240 1.560.401 1.534119 

18 1.698.945 1.656.977 1.623.616 1.559.805 

19 1.725.747 1.698.274 1.656.341 1.622.999 

20 1.729.720 1.725.041 1.697.583 1.655.665 

21 1.718.966 1.728.967 1.724.307 1.696.848 

22 1.709.621 1.718.220 1.728.232 1.723.558 

23 1.697.906 1.708.886 1.717.498 1.727.489 

24 1.692.587 1.697.176 1.708.168 1.716.761 

25 1.699.432 1.691.842 1.696.424 1.707.383 

26 1.713.530 1.698.644 1.691.075 1.695.612 

27 1.723.607 1.712.736 1.697.874 1.690.263 

28 1.731.045 1.722.812 1.711.961 1.697.066 

29 1.738.504 1.730.245 1.722.036 1.711.148 

FONTE: IBGE -PROJEÇÕES DA POPULAÇÃO DO BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO POR SEXO E IDADE:2010-2060. 

ACESSO,2021-HTTPS://WWW.IBGE.GOV.BR/ESTATISTICAS/SOCIAIS/POPULACAO/9109-PROJECAO-DA-POPULACAO.HTML?=&T=RESULTADOS.(ADAPTADO) 
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 As informações que constam nestes dados trazem correspondência a realidade de que 

temos uma população em ritmo de envelhecimento. 

 

1.3.Perfil de ocupações juvenis  

Primeiramente, as ocupações dos(as) jovens no Brasil expressam uma identidade 

cultural. Considerando cultura em sua essência do latim culturae que significa  ―ação de 

tratar‖, ―cultivar‖ ou ―cultivar a mente e os conhecimentos como um conjunto de saberes, 

afazeres, regras, normas, proibições, estratégias, crenças, ideias, valores e mitos. Ela acumula  

aspectos materiais e não-materiais. É o que marca os humanos desde o nascimento, primeiro 

com o selo da cultura familiar em seguida da escolar depois prossegue na universidade ou na 

vida profissional.  

Nesse sentido a juventude brasileira está cultivando a desigualdade, precariedade, 

exploração, uma expressão ideológica de que a produtividade do jovem é inferior à do adulto, 

baixas remunerações muitas vezes abaixo do mínimo oficial, baixa escolaridade, 

informalidade, ocupações sem remuneração, além de ter raça e gênero. 

 Os padrões de inserção ocupacional no segmento formal há duas décadas veem com 

sinais de rebaixamento e deste modo (re)moldando as ocupações. Nesse sentido os postos de 

trabalho são de alta precariedade e baixa produtividade estando longe dos setores modernos 

da economia principalmente para os(as) jovens mais pobres. 

O agravamento causado pelas políticas macroeconômicas e reproduzidas pelo 

funcionamento desfavorável do mercado de trabalho somado com a presente  Pandemia 

COVID-19 torna crescente a ―Fila de Espera‖ para a juventude. 

Para evidenciar vamos apresentar alguns dados com recorte de 2017 a 2020 que 

justifiquem essa análise. Na categoria informalidade evidenciamos a sua crescente evolução  

nos documentos do PNADC-IBGE,  a partir do 2º trimestre de 2017 a 3º trimestre de 2018 no 

Brasil . 

De acordo com a concepção da instituição são considerados informais, os 

trabalhadores assalariados, sem carteira de trabalho assinada, empregadores e trabalhadores 

por conta própria que não contribuem para a previdência social e trabalhadores familiares. 
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Figura 6 Gráfico Evolução Trimestral da Taxa de Informalidade, Brasil 

 

FONTE: PNAD-IBGE,2019. ACESSO. TRABALHO.GOV.BR – ELABORAÇÃO PRÓPRIA/ADAPTADO 

A Figura do Gráfico 6, projeta os dados do 2º trimestre de 2017, com uma taxa de 40% 

dos ocupados com a informalidade. Evoluindo para percentual de 40,80% até 4º trimestre de 

2017. Indica uma queda no 1º trimestre de 2018 e voltando ao crescimento no 2º e 3º trimestre 

de 2018.Percebe-se um significado aumento da informalidade. 

A taxa de desocupação tem gênero, pois ela é maior entre as mulheres em relação aos 

homens em torno de 3% a mais. Conforme a Tabela 22, os dados demonstram que no 3º 

trimestre de  2018 houve um total de 65,8% de desocupação entre os(as) jovens na faixa etária 

de  14 e 17 anos seguido pelos de 18 a 24 anos. Nota-se uma cultura de baixa escolaridade   

sob a população brasileira a maior taxa de desocupação 55,55% está entre os que não 

completaram o tempo de estudo adequado. 

Tabela 22  - Recortes da Taxa de desocupação(%), 3ºtrimestre de 2018 

Sexo Taxa de desocupação 

Homens  10,5% 

Mulheres 13,6% 

Faixa etária 

14 a 17 anos 40% 

2º/2017 3º/2017 4º/2017 1º/2018 2º/2018 3º/2018

2º/2017 40,00%

3º/2017 40,60%

4º/2017 40,80%

1º/2018 40,40%

2º/2018 40,80%

3º/2018 41,80%

40,00% 

40,60% 40,80% 
40,40% 

40,80% 

41,80% 

39,00%
39,50%
40,00%
40,50%
41,00%
41,50%
42,00%

 Gráfico Evolução Trimestral da Taxa de Informalidade, 

Brasil 

2º/2017 3º/2017 4º/2017 1º/2018 2º/2018 3º/2018
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18 a 24 anos 25,8% 

Grau de instrução 

Sem instrução e menos de 1 ano de 

estudo 

9,8% 

Ensino fundamental incompleto ou 

equivalente 

11,1% 

Ensino fundamental completo ou 

equivalente 

13,5% 

Ensino médio incompleto ou 

equivalente 

20,9% 

Ensino médio completo ou 

equivalente 

13,2% 

Ensino superior incompleto ou 

equivalente 

13,3% 

Ensino superior completo ou 

equivalente 

5,9% 

Total 11,90% 

FONTE: PNADC-IBGE,2020 

FONTE: IBGE, DIRETORIA DE PESQUISAS, COORDENAÇÃO DE TRABALHO E RENDIMENTO, PESQUISA     NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS CONTÍNUA.(ADAPTADA)     

 

Conforme os dados oficiais do CAGED/TEM ainda neste bloco do perfil das 

ocupações dos jovens aprendizes em relação ao salário médio, foi demonstrado que mesmo 

para a parcela das ocupações em alta houve redução do poder aquisitivo. O ganho médio de 

um aprendiz entre 2016 e 2017 era  R$711,55, para uma jornada de trabalho de 24 horas 

semanais, sendo que uma porcentagem dessas horas trabalhadas deve ser destinada a atividade 

de aprendizagem.  
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Tabela 23. Perfil Jovem Aprendiz -2018/2019  

CBO  2018 % 

Auxiliar de escritório, em 

geral / assistente administrativo 

264.118 61,17% 

Vendedor do Comércio 

Varejista 

25.787 5,97% 

Repositor de Mercadorias 21.919 5,08% 

Mecânico de Manutenção de 

Máquinas, em Geral 

12.174 2,82% 

Alimentador de Linha de 

Produção 

11.245 2,60% 

Escriturário de Banco 8.355 1,93% 

Embalador, a mão 7.910 1,83% 

Contínuo 5.021 1,16% 

Almoxarife 3.682 0,85% 

Ajustador Mecânico 3.607 0,84% 

Atendente de Lanchonete 3.467 0,80% 

Trabalhador Polivante da 

Confecção de Calçados 

3.259 0,75% 

Controlador de Entrada e Saída 2.879 0,67% 

Operador de Caixa 2.648 0,61% 

Eletricista de Manutenção 

Eletrônica 

2.302 0,53% 

Outras 53.433 12,37% 

Total  431.806 100% 
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Perfil das Ocupações 

2019 

CBO  2019 % 

Auxiliar de escritório, em 

geral / assistente administrativo 

262.540 57,47% 

Vendedor de Comercio Varejista 28.401 6,22% 

Repositor de Mercadorias 24.088 5,27% 

Alimentador de Linha de Produção 16.027 3,51% 

Mecânico de Manutenção de 

Máquinas, em Geral 

13.456 2,95% 

Embalador, a Mao 8.347 1,83% 

Almoxarife 4.661 1,02% 

Operador de Caixa 4.145 0,91% 

Trabalhador Polivalente da 

Confecção de Calcados 

4.110 0,90% 

Atendente de Lanchonete 4.095 0,90% 

Contínuo 3.870 0,85% 

Ajustador mecânico 3.713 0,81% 

Escriturário de Banco 3.444 0,75% 

Controlador de Entrada e Saída 2.883 0,63% 

Eletricista de Manutenção 

Eletroeletrônica 

2.845 0,62% 

Outros 70.226 15,37% 

Total 456.851 100% 

FONTE: 
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1.3.1.Efeito da transição demográfica brasileira 

A transição demográfica afeta e afetará o processo de inserção ao mundo do trabalho. 

É perceptível essa mudança no Brasil no início da década de 60 indicado pela redução da 

média dos filhos por mulher e desta forma o padrão de fecundidade começa a interferir no 

processo de transição demográfica no Brasil.  Por exemplo entre 1940 a 1960 a média de 

filhos de cada mulher era 6,3 filhos. Em 2000, a taxa de fecundidade brasileira era 2,4. 

As modificações no comportamento reprodutivo observadas 

nos últimos séculos são uma mudança marcante na história da 

população. De um nível de fecundidade tido como natural, com 

elevado número de nascimentos, a fecundidade caiu para níveis 

extremamente baixos, muitas vezes inferiores ao número necessário 

para ao menos manter a população com o mesmo tamanho no longo 

prazo. 

Outra questão incluída neste processo é a  tendência de envelhecimento global , um 

aumento da longevidade e o declínio da fertilidade. Segundo a ONU -Organização das Nações 

Unidas deverá se elevar o número de trabalhadores ativos com mais de 50 anos de idade 

,igualmente o aumento das mulheres no mercado de trabalho. 

No Brasil não é diferente. Por isso é importante retratar a influência de dois padrões no 

seu âmbito, o primeiro de que famílias com maior escolaridade  e renda tendem a ter um 

número de filhos,  menor por mulher, o que significa ter no máximo dois, e o outro de 

mulheres com nível de escolaridade menor e não brancas com mais de dois filhos. É o que 

caracteriza Pochmann(2007) como um aprofundamento de dois distintos padrões de 

fecundidade consolidando as influências de um lado o padrão europeu  e do outro lado, o 

padrão latino-americano de fecundidade. 

As mudanças demográficas afetam e afetarão a oferta da força de trabalho o que 

empurra um número maior de trabalhadores ao mercado incluindo os mais velhos, mulheres e 

migrantes. Nesse último, mundialmente está ocorrendo um fluxo de força de trabalho entre 

países onde milhões de imigrantes em idade produtiva buscam melhores condições de vida e 

empregos, fugindo e se refugiando em países como o Brasil muitas vezes por causa da 

condição de pobreza e fome, perseguição política ou religiosa, guerras, como exemplo os 

venezuelanos, haitianos, bolivianos, sírios etc. 

Todo esse cenário gera competição e uma população menos qualificada como os(as) 

jovens já em sua primeira tentativa de inserção ao mundo do trabalho, sofre um encolhimento 

severo de oferta  e a Fila de Espera aumenta. Assim somente esse quadro já indica a 
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necessidade de políticas públicas intersetoriais específicas para essa população  considerando 

como ferramenta e mecanismo de gestão  extremamente necessário, haja vista que não se 

pode pensar em construção de políticas públicas sem considerar a relevância da interação e 

integração dos diversos órgãos e instituições no compromisso comum de efetivação de 

direitos, garantindo-se, também, a participação social como requisito essencial de 

legitimidade. 

Devido a esse cenário há uma certa emergência em se debater essas questões  

mundialmente que já veem ocorrendo através da Agenda 2030 das Nações Unidas, o escopo é   

para que  se promova e desenvolva-se  oportunidades de garantir crescimento econômico 

sustentado, inclusivo sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho descente a todos com 

a premissa de que alcance as diferentes populações. O  gráfico sobre o Brasil em relação as 

taxas brutas de mortalidade e de natalidade descritos no Projeto Brasil 2035 pode ilustrar a 

transição demográfica brasileira e a tendência desta para as próximas décadas. 

De acordo com a explicação do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais 

(ESA) da Organização das Nações Unidas (ONU) – em inglês, Department of Economic and 

Social Affairs/United Nations –, o aumento da população foi expressivo entre 1950 e 2010, 

mas deve tornar-se mais lento entre 2010 e 2045, iniciando o decréscimo. 

É percebível a queda da natalidade nos anos de 1950 – por meio da taxa bruta de 

natalidade (TBN) – e da mortalidade – por intermédio da taxa bruta de mortalidade (TBM) –, 

sendo que a última a partir da década de 2000 exibe um progressivo aumento. Segundo o 

departamento isso ocorre principalmente pelo fato que, à medida que a população envelhece, 

aumenta também sua taxa de mortalidade, embora sem impacto na expectativa de vida. Já a 

queda da taxa de fecundidade da população explica o movimento de estagnação do 

crescimento populacional no Brasil até 2035. (ESA/ONU,2017) 
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Figura 7  - Gráfico Projeção  Brasil: população, TBM e TBN (1950 -2100)(EM MIL) 

FONTE: IPEA. BRASIL 2035 : CENÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO,2017,P.119.TAXAS BRUTAS DE MORTALIDADE(TBM) E DE NATALIDADE(TBN) NO  BRASIL.(ADAPTADO) 

 

1.3.2. Perfil de instrução dos (as) jovens brasileiros(as) 

Quando pensamos num perfil devemos levar em conta a classe, pois é evidenciado  

nas pesquisas que na classe média e alta de maioria branca, geralmente com poder aquisitivo 

maior mantem-se os(as) filhos(as) por mais tempo na inatividade do mundo do trabalho 

promovendo uma educação de melhor qualidade, sendo assim, disputam as ocupações e 

melhores remunerações do mercado. A cada dez filhos da classe média e alta estudam e 

somente três estão no mercado de trabalho até a idade de 24 anos. O que na maioria é 

diferente para os filhos de famílias com baixa renda que acabam ingressando no mundo do 

trabalho antecipadamente. 
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FONTE: INEP,2019. ELABORAÇÃO PRÓPRIA(ADAPTADO) 

 

Esta Figura do Gráfico 7 revela um avanço progressivo ainda tímido, porém positivo  

para efetivação do ensino médio. O perfil apontado é de que mais jovens tem tido acesso ao  

ensino, porém não demonstra que haja permanencia. 

De acordo com o Observatório de Educação Ensino Médio e Gestão de 2019 as etapas 

de ensino no Brasil apresentaram avanço no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica(Ideb) em relação ao ensino fundamental (1º ao 5º ano) pois cumpriu o esperado. Já o  

ensino médio das redes estaduais apesar da melhora de 3,47 para 3,85  referente ao período de 

2017 para 2019, ficou abaixo da meta de 4,6. Esses são dados apresentados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep.
88

 

 

                                                 

88
 O Inep pode variar entre  0 e 10 – quanto mais alto melhor. Ele leva em conta dois fatores: quantos 

alunos passam de ano(taxa de aprovação aferida pelo Censo Escolar) e o desempenho em língua portuguesa e  

matemática (avaliado pela prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb). 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
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Gráfico Índice de avanço ensino médio -Brasil  
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Figure 8 Gráfico Índice de avanço ensino médio Brasil 
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2.Perfil do(a) Jovem Paulistano(a)                                     

Para estimativas populacionais gerais referentes ao Estado de São Paulo e ao 

Município de São Paulo apresentamos os dados gerais da população de São Paulo divulgados 

pela Fundação SEADE, onde  mostra que em 2000, a população residente no Estado de São 

Paulo era de 36.974.378 pessoas e em 2010 de 41.223.683 pessoas. 

Ocorre um fenômeno perceptível no Brasil e mais acentuado em São Paulo desde os 

anos 2000, o processo de envelhecimento, em função da redução mais significativa da 

participação dos(as) jovens na população paulista em comparação à brasileira. Efeito a 

redução do nível de fecundidade verificado desde os anos 60. 

Observando os dados da Fundação SEADE sobre o Município de São Paulo, constata-

se que havia 2.959.639 jovens em 2000, 2.905.727 jovens em 2010 e 2.805.629 em 2013. 

Estes números mostram, mais do que uma redução na participação da população jovem no 

Município de São Paulo (de 28,4% em 2000 para 25,8% em 2010 e 24,9% em 2013), uma 

redução também no volume populacional, com uma perda de mais de 156 mil jovens entre os 

anos de 2000 e 2013.(SEADE,2013). 

Seguimos com os dados do perfil do(a) jovem localizado na região metropolitana de 

São Paulo. Para facilitar a visualização espacial demonstramos com o mapa. Localização da 

RMSP do Estado de São Paulo 

 

  

                                                   

Região Metropolitana de São Paulo ( RMSP) 

 

Segundo SEADE(2020), o informativo sobre o mercado de trabalho paulista na 

categoria de estudos especiais, onde consideram a população jovem de 16 a 29 anos, os dados 

demonstraram que os(as) jovens nessa faixa etária  representam 21% do total da população 

brasileira como da paulista. 
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Gráfico 10.1. Faixa etária - em % 16 a 20 anos  

2012 2013

Esse recorte analisou as condições de atividades dimensionadas dos(as) jovens nos 

estudos -situação principal dos mais jovens – e o trabalho. Verificou as combinações estudo-

trabalho, estudo desocupação e estudo e subocupação. 

2.1. Estudo/trabalho 

Na dimensão de análise sobre estudo/trabalho a Figura 9 demonstra com  gráfico as 

seguintes proporções de 16 a 20 anos, 21 a 24 anos e 25 a 29 anos e inclui as condições de 

atividade: apenas cuida dos afazeres domésticos e não estuda, nem trabalha, nem trabalha, 

nem está desocupado, nem cuida dos afazeres domésticos. Realça os estudos para os mais 

jovens e a do trabalho para os mais velhos. 

Figura 9 - Jovens, por condição de atividade, segundo faixa etária Estado de São Paulo 

2012-2018. 
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Gráfico 10.2 -Faixa etária  - em %   21 a 24 anos  

2012 2013

FONTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -2017-2018 

 

 

FONTE: IBGE. PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS CONTINUA; FUNDAÇÃO SEADE. (1)SUBOCUPAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA 

DE HORAS TRABALHADAS: PESSOAS QUE TRABALHARAM MENOS DE 40 HORAS SEMANAIS EM UM ÚNICO TRABALHO OU NO CONJUNTO DE 

TODOS OS SEUS TRABALHOS, MAS QUE GOSTARIAM E ESTAVAM DISPONÍVEIS PARA TRABALHAR MAIS HORAS. PARA O PERÍODO DE 2017-2018 

FORAM UTILIZADAS AS HORAS HABITUALMENTE TRABALHADAS. 

A Figura 9 revela no Gráfico 10.2, que a faixa etária de 25 a 29 anos teve um 

decréscimo de 66,3% para 62,8%, de jovens que só trabalhavam de 2012 para 2018. Também 

é verificado um aumento de 6,9% para 11,6% de desocupados para o mesmo período. Assim 

como, aumentou o número de jovens que trabalham e estudam. No Gráfico 10.3 está 

congruente os jovens de 21 a 24 anos demonstram o decréscimo para os que só trabalhavam.   
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Figure 10. Jovens de 16 a 20 anos, por condições de atividade Brasil, estado de São Paulo, 

Região Metropolitana de São Paulo, estado de São Paulo sem RMSP e Município de São 

Paulo -2017-2018 

 

FONTE: IBGE. PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS CONTINUA; FUNDAÇÃO SEADE. (1)SUBOCUPAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE HORAS TRABALHADAS: PESSOAS QUE 

TRABALHARAM MENOS DE 40 HORAS SEMANAIS EM UM ÚNICO
 

TRABALHO OU NO CONJUNTO DE TODOS OS SEUS TRABALHOS, MAS QUE GOSTARIAM
 

E ESTAVAM DISPONÍVEIS PARA 

TRABALHAR MAIS HORAS. PARA O PERÍODO DE 2017-2018 FORAM UTILIZADAS AS HORAS HABITUALMENTE TRABALHADAS.
 

2.2. Inserção trabalho: desigualdade e gênero                   

Na dimensão inserção trabalho com recorte em gênero. Igualmente é encontrado a 

evolução desfavorável do mercado de trabalho paulista para os negros entre os biênios 2012-

2013 e 2017-2018 (ver figura 15 -16 ). Neste intervalo de cinco anos, o crescimento da 
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Ocupados
Desocupado

s

Subocupado

s

Fora da

força de

trabalho

Negros Estado de SP 16,5 126,5 69,3 2,5

Não Negros Estado de SP -4,4 82,2 29,3 -12,4

Negros RMSP 12,2 123 82 -10,9

Não Negros RMSP -4,6 95,3 73,2 -16,5

Negros ESP sem RMSP 21,8 131,1 59,6 18,3

Não Negros ESP sem RMSP -4,2 69,9 6,6 -9,2

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

Em % 

desocupação e da subocupação entre os negros foi superior aquele verificado para os não 

negros, em todas as áreas analisadas. 

Figure 11. Gráfico  – Variação das estimativas de pessoas com 14 anos e mais, por raça/cor, 

segundo condição de atividade Estado de São Paulo, RMSP e estado de São Paulo sem RMSP 

– 2012-2013 /2017-2018 

FONTE: IBGE. PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS CONTÍNUA; SEADE. FUNDAÇÃO SEADE.(2019) 
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Este cenário confirma, como se sabe, que no sistema capitalista, o trabalho e a divisão 

dos seus resultados se constituem em um eixo norteador de um processo gerador de 

desigualdades. Diante da crescente flexibilidade, dos contratos de trabalho e, a tendência a 

diminuição de emprego formal, nas sociedades contemporâneas de uma maneira geral e, a 

crise pandêmica, a instabilidade entre os trabalhadores jovens tende a aumentar e 

principalmente para população, pobre e negra brasileira.  

Sendo que para  muitos jovens, tal flexibilidade gera a improvisação na relação com o 

trabalho. Desta forma na luta pela sobrevivência e diante de um mercado saturado, muitos são 

obrigados uma inserção precoce e a improvisar maneiras de ganhar dinheiro, para resolver os 

desafios e as dificuldades que surgem, o que pode ser impulsionado pela criatividade ou por 

atividades ilegais e marginais. O que resulta normalmente em abandono dos estudos. 

Infelizmente para essa população seja a nível federal, estadual e municipal para o(a) jovem 

brasileiro(a) conciliar trabalho e escola é um desafio. 

Diante do exposto torna-se evidente que a questão trabalho e a formação do(a) jovem é 

altamente complexa cuja objetivação desejada tem que passar por transformações (e não 

reformas) estruturais profundas. Pois além de políticas públicas criteriosamente definidas, 

integradas e socialmente abrangentes é imprescindível as mudanças no direito do trabalho. 

Ainda há necessidade de legitimar a  proteção  nos espaços de intervenção da 

assistência social. Para isso é essencial discutir o papel do sujeito de sua intervenção - o 

jovem, como protagonista. Nesse sentido para que esses sujeitos deixem de serem apenas 

receptores de benefícios. 

 Para contribuir com esse entendimento e análise no terceiro capítulo será tratado os 

dados coletados  onde se buscou conhecer e analisar  o sentido do trabalho para o jovem em 
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sua primeira experiência laboral, pressupondo desta forma a visibilidade do(a)  jovem dessa 

pesquisa como protagonista de sua história.  
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA DA PESQUISA E ANÁLISE DE DADOS 

 

3. Delineando a pesquisa: apontamentos metodológicos e decisões 

operacionais. 

Neste capítulo, trato dos pontos de partida metodológicos que orientaram a construção 

do objeto, com especial atenção para a diversidade que caracteriza os jovens, os que tem 

impactos sobre sua experiência vivida e sobre a interpretação que dela realizam. A partir da 

compreensão de que esse vivido e essa representação podem ser bem apreendidos analisando-

se a maneira pela qual os indivíduos reconstroem – pelo discurso – os acontecimentos de sua 

biografia pessoal que consideram relevantes.   

3.1.Caracterização da Pesquisa 

Optou-se nesta pesquisa, pela combinação de abordagem mista, visando à interlocução 

entre as investigações qualitativa e quantitativa.  

Procedimentos metodológicos para a pesquisa. 

1ª Fase metodológica – Revisão  documental  

a) revisão de literatura relacionada a temática e o levantamento de teses e 

dissertações relativas ao tema (ver anexo); 

b) revisão da documentação relacionada com o Programa de Aprendizagem.  

 

O programa segue as normas fixadas pelo extinto Ministério de Trabalho e Emprego. 

Atualmente as normatizações são de responsabilidades do Ministério da Economia e com a 

presente conjuntura absorveu algumas competências do Ministério do Trabalho. Desta forma, 

como não se tem uma informação precisa sobre a quantidade dessas publicações, a apreciação 

foi sobre todos os documentos disponíveis via página da web do MTE. Assim  iniciamos a 

revisão pelo extinto MTE, onde existe o maior volume produzido de informativos, boletins, 

cartilhas, manuais, sugestão de conteúdo para formação, relatórios etc. Finalizando no ano de 

2020. Os documentos se resumem da seguinte maneira: 

a) Conteúdo para cursos: formação humana e cientifica; 

b) Fóruns da Aprendizagem Profissional; 

c) Acordos de Cooperação Técnica – Plano de Curso; 

d) Potencial de contratação: Brasil e estados; 
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e) Manual de aprendizagem ; 

f) Relatórios das Conferências Nacionais da Aprendizagem Profissional e seus 

desdobramentos; 

g) Cadastro Nacional de Aprendizagem -Cnap. 

 

2ª Fase metodológica – escolha do local de aprendizagem dos jovens 

1º Critério - tipo de  entidade qualificada em formação técnica-profissional 

metódica.  

A escolha foi pelas Entidades sem fins lucrativos - ESFL, que tenham por objetivo a 

assistência ao adolescente, a educação profissional e estabelecem a aprendizagem profissional 

em nível de formação inicial por ocupação profissional ( codificada na Classificação 

Brasileira e Ocupações – CBO
89

 ) e estejam registradas no Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e Adolescente – CMDCA. Conforme, o que constitui o Artigo 8 do Decreto 

nº5.598/2005 para a definição das entidades qualificadas em formação técnica-profissional 

metódica 

A opção por esse tipo de entidade resulta do entendimento: Primeiro, a dimensão da 

assistência proposta por esse tipo de entidades sem fins lucrativos, que se insere no conjunto 

de reflexão que é proposto para análise  da pesquisa. Segundo, durante a revisão de literatura 

e da produção de conhecimento dentro dos Programas de Pós-Graduação do Serviço Social 

foi constatado que existem poucas produções acadêmicas sobre o referido Programa de 

Aprendizagem e principalmente os desenvolvidos por esse tipo de entidade qualificadora.  

                                                 

89
 A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) é um documento que retrata a realidade das 

profissões do mercado de trabalho brasileiro. Foi instituída com base legal na Portaria nº 397, de 

10.10.2002.Tem o reconhecimento no sentido classificatório da existência de determinada ocupação e não da sua 

regulamentação. A regulamentação da profissão diferentemente da CBO, é realizada por Lei cuja apreciação é 

feita pelo Congresso Nacional, por meio de seus Deputados e Senadores e submetida à sanção do Presidente da 

República. A CBO não tem poder de Regulamentar Profissões. Fonte: 

https://empregabrasil.mte.gov.br/76/cbo/ 

As ocupações codificadas na – CBO para a aprendizagem profissional, podem ser desenvolvidas nas 

seguintes modalidades: a)Aprendizagem profissional em nível de formação inicial por ocupação profissional ou 

arco ocupacional( é o programa de aprendizagem voltado para a qualificação em determinada e específica função 

ou em determinado arco ocupacional);b)Aprendizagem profissional em nível técnico. 
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Essas entidades qualificadoras devem estar consoantes aos critérios exigidos pelos 

órgãos responsáveis pelas as certificações( CEBAS
90

, COMAS
91

), indicam a qualidade na 

qualificação, formação e assistência dentro dos padrões exigidos. A escolha pela região 

metropolitana foi porque concentra a grande parte da população brasileira nessa faixa etária 

de 16 a 29 anos que participam do mercado de trabalho além da grande parte das instituições e 

empresas que aderem ao programa, possuem uma sede ou sua matriz na região.  

3ª Fase metodológica – estudo com os jovens aprendizes. 

Para a captação do significado subjetivo das questões a partir das perspectivas dos 

participantes. O universo da abordagem dos aprendizes segue com uma proposta híbrida de 

coleta de dados seguindo com os seguintes critérios: 

a) Jovens de início, meio e fim de contrato (14 a 24 anos -homens e mulheres 

– de empresas de médio porte ou grande porte e instituições financeiras 

privadas ou públicas dentro da região metropolitana de São Paulo); 

b) Jovens  que terminaram  contrato ( 17 a 29 anos -homens e mulheres – de 

empresas de médio porte ou grande porte e instituições financeiras privadas 

ou públicas) 

 

1º Estágio: aplicação de questionários presenciais 

Para conhecer melhor o pensamento, os sentimentos e expectativas dos(as) jovens 

aprendizes, desenvolveu-se um cronograma de dois encontros para aplicação de um 

questionário estruturado  a partir da categoria formação com 04 perguntas distribuídas em três 

temáticas: metodologia de ensino, conteúdo de material didático e infraestrutura da entidade 

qualificadora. E para o segundo encontro um questionário semiestruturado com  os temas: 

cotidiano, trabalho e subjetividade.   

Aplicação de questionários on-line 

                                                 

90
 CEBAS -Certificado de Entidades Beneficente de Assistência Social -resolução 159 de 19/11/2003 -

DOU de 21/11/2003 -Seção 1. 

91
 COMAS -Conselho Municipal de Assistência Social -nº 48/2002 de 24/10/2002 
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Traçou-se um cronograma para a aplicação de questionário estruturado com 60 

perguntas distribuídas entre cinco principais blocos temáticos: perfil sociodemográfico, 

educação, saúde, trabalho e renda, hospedado na  plataforma on-line Survey Monkey e 

respondido entre os dias 01 e 06 de janeiro de 2021.  

Aplicação de entrevistas on-line 

Desenvolveu-se a entrevista on-line de forma sincrônica( onde foi feito o contato em 

que ambos estão on-line) e assincrônica ( foi enviado aos participantes as perguntas e eles 

encaminham suas respostas).A coleta compôs dois grupos focais on-line de até 05 cinco 

jovens homens e mulheres.  

Para a aplicação foi desenvolvido um conjunto de questões formuladas previamente 

considerando os blocos temáticos( perfil sociodemográfico, educação, saúde, trabalho e 

renda), as entrevistas foram semiestruturadas com os dois  grupos on-line, utilizando a 

plataforma de comunicação WhatsApp
92

 enviado assincrônicamente ( as respostas foram 

encaminhadas em áudios e posteriormente foram realizadas as transcrições). Esse processo foi 

completado em 13 semanas. 

Como desenvolveu-se o processo: 

a) As primeiras três semanas foram dedicadas a estudar e rever os objetivos, em 

seguida examinar a literatura; 

b) As três semanas seguintes foram dedicadas a escolher o software da pesquisa 

de levantamento e ao desenvolvimento, pré-teste e revisão do questionário; 

c) Na 7ª semana foi realizado a coleta de dados e as respostas que chegaram 

foram monitoradas; 

d) A 8ª e 9ª semana o foco foi em fazer um novo contato com outros  

respondentes e analisar os dados. 

e) Nas quatro semanas restantes foi realizada a escrita do relatório da pesquisa. 

 

Análise dos Dados Coletados  

                                                 

92
 O WhatsApp foi fundado em 2009, nos Estados Unidos, por Brian Acton e Jan Koum. Nascido como 

uma alternativa para as mensagens via SMS, o aplicativo se consagrou em todo o mundo como uma das 

plataformas de comunicação mais populares entre os usuários. Em fevereiro de 2014, o WhatsApp foi comprado 

pelo Facebook, mas continua operando como um app independente. 
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a) Análise qualitativa 

A proposta no qualitativo foi utilizar as entrevistas semiestruturadas tendo como 

pressuposto teórico a abordagem sócio-histórica  com a organização do método de Análise de 

Conteúdo a partir dos núcleos de significação. Buscando conhecer a constituição do sujeito 

em sua processualidade histórica dialética, na qual os sentidos e os significados são 

produzidos por complexas relações na sua trajetória .  

A escolha por essa abordagem para análise, se fez para que, se supere visões 

naturalizantes do(a) jovem, tais visões responsáveis pelo ocultamento das determinações 

sociais. De acordo com Bardin(2000), o método de Análise de Conteúdo pode ser 

compreendido como um conjunto de técnicas de análise que visam obter – por meio de 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens – 

indicadores (qualitativos e/ou quantitativos) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens. 

O ponto de partida da análise de conteúdo é a mensagem, seja verbal, silenciosa 

ou simbólica. A mensagem está ligada as situações contextuais de seus 

produtores, que envolveu a evolução histórica da humanidade; os aspectos 

econômicos e socioculturais; o acesso aos códigos linguísticos e o grau de 

competência para saber decodificá-los, o que resulta  em mensagens carregadas 

de componente cognitivos, subjetivos, afetivos, valorativos e historicamente 

mutáveis.(FRANCO, 2007)
93

 

Nessa direção, a contextualização é um dos requisitos para promover uma adequada 

análise e interpretação de conteúdo. Que requer primeiramente a definição das unidades de 

análise. A unidade de análise, considerada nesta pesquisa, é o jovem em sua primeira 

experiência laboral,  a unidade de observação é o Programa de Aprendizagem desenvolvido 

por uma Entidade Sem Fins Lucrativos (ESFL) e o tempo e espaço do impacto da pandemia 

COVID 19 sobre esses sujeitos. 

A subjetividade e a pluralidade de sentidos são os pontos de partida para decisões 

operacionais. Sendo o objetivo desta pesquisa o de compreender e analisar o sentido para o 

jovem aprendiz em sua primeira experiência profissional dentro de um programa de 

                                                 

93
 FRANCO, Maria Laura. Puglisi Barbosa. Análise de Conteúdo, Brasilia: Liber livro,2007 
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aprendizagem federal. O que inclui nessa vivência as suas tensões na transição entre escola e 

trabalho, o que vai representar os processos de se qualificar. Por isso, a principal ferramenta 

para o trabalho nesse contexto empírico baseou-se na metodologia qualitativa com entrevistas 

semiestruturadas por meio de plataforma de comunicação on-line .  

Essa opção para analisar se dá pelo entendimento de que as formas de perceber o 

mundo guiam as práticas dos indivíduos. É a maneira que vivem e interpretam seus percursos 

(escolares, ocupacionais, entre outros) que se constroem representações sobre sua 

qualificação, o que por suas vezes vai direcionar suas escolhas e estratégias para enfrentar os 

desafios e as adversidades com que se colocam no mercado de trabalho. 

Os(as) jovens são considerados(as) como um grupo social  heterogêneos, que incluem 

sujeitos concretos que precisam ser vistos em função de suas características biográficas, ou 

seja, de sua experiência de classe, de gênero, de etnia, de formação, de percurso profissional e 

da própria idade, o que deve ser relacionado com seus contextos sociais( ambiente familiar, 

grupo de pares, características culturais de um dado momento histórico) Assim, também é 

preciso analisar a heterogeneidade dos indivíduos em termos de inserção estrutural, para 

compreender a suas formas de viver a experiência juvenil na sociedade brasileira .Para 

Guimarães,  

Do ponto de vista do mercado de trabalho, por certo, podemos falar de 3 

distintas formas de socialização profissional relativas aos diversos grupos 

jovens, variados por sua origem social, regional, étnica, ou mesmo por sua 

condição de gênero ou seu capital escolar. Juventudes, antes que juventude. 

Assim, sendo, esperaríamos que variassem as percepções, representações, 

pertenças, aspirações, interesses  e comportamentos dessas diferentes 

―juventudes‖. (Guimaraes, 2005, p.154) 

Deste modo, o delineamento da pesquisa definido em utilizar a investigação de 

abordagem pelo método misto(quanti qualitativo).Adotou a seguinte maneira: 

a) busca pela seleção dos sujeitos pesquisados empregando a técnica de 

amostragem não probabilística e intencional;  

b) um estudo de a natureza descritiva; 

c) considerando o universo da amostra os(as) jovens aprendizes de 14 a 29 anos 

em suas primeiras experiências profissionais. 
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As  entrevistas incluíram um Termo de Consentimento Livre Esclarecido- TCLE-(ver 

anexo) para autorização onde todos os participantes leram e assinaram.  

Para as análises quantitativas foram utilizados o método específico de coleta de dados 

em afinidade as produções  de conhecimento relativas à questão da pesquisa. Também se 

utilizou o uso de dados e índices estatísticos, resultantes de levantamento de indicadores 

sociais que contribuíram para  o  entendimento de fenômenos sociais.  

O processo de categorização, nessa pesquisa, foi construído ao longo das fases de 

coleta e análise de dados. Assim, partiu-se para a pesquisa de campo hibrida com algumas 

categorias já identificadas, que sofreram alterações e acréscimos no decorrer das interações da 

pesquisadora com os participantes e do contato com os conteúdos das mensagens coletadas. 

As categorias e subcategorias estão explícitas no 

 

 Quadro 5 – Categoria e subcategorias 

Categoria Subcategoria  

Formação Aprendizagem teórica – entidade qualificadora  

Metodologia e conteúdo didático 

Importância do programa  

Trabalho Aprendizagem prática- empresa pública ou privada 

Intensificação 

Cotidiano /subjetividade 

Tempo e espaço  Antes /Pandemia COVID19 

 

Subjetividade Saúde física e mental 

Futuro  
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Quadro 6 Configuração de coleta 

1 ª Configuração de coleta: Tempo e espaço   - 2018/2019 
 

Tipo de entrevista  Característica Aplicação 

Grupo Focal ( presencial) Discussão coletiva, mediada 

pela pesquisadora, em torno 

de questões propostas( 

cotidiano dos aprendizes) 

Aplicação a dois grupos um de 

cinco (5) e um grupo de seis 

(6) 

Questionário(presencial) Referente a formação e 

infraestrutura da entidade 

qualificadora  

Aplicação a trinta e nove (39) 

aprendizes  

 

2ª Configuração de Coleta: Tempo e espaço pandêmico(COVID 19) - 2020/2021 

Tipo de instrumento Característica Aplicação 

Entrevista Individual 

semiestruturadas on-

line/virtual 

Áudio individual sobre 

temáticas apresentadas pela 

pesquisadora, as quais os 

participantes  se relacionam 

com sua rotina  

Aplicado a 06 jovens 

aprendizes  

Instrumento complementar Fotografia: fotografar cenas 

do cotidiano de trabalho de 

cada um. 

Aplicado a cinco (5) jovens 

aprendizes  

Questionário  on-line Estatísticas descritivas e 

informações em gráficos 

Aplicado com a ferramenta de 

levantamento on-line 

SurveyMonkey(surveymonkey

.com) a quarenta e quatro(44) 

jovens enviados por 

WhatsApp e e-mail 

 

 

3.2.Experiências iniciais do campo 

 

A coleta de dados desta pesquisa ocorre em dois momentos dentro do tempo e espaço 

dos jovens aprendizes. Primeiro o que precede a Pandemia -COVID 19, no momento de 2018 

a 2019 e no segundo em meio ao contexto pandêmico de 2020 a 2021.Sendo neste último já 

com suas medidas de contenção sem precedentes,  afetando todos os aspectos da vida desta 

população: sua saúde física e mental, seu desenvolvimento, suas possibilidades de 

aprendizagem, seu comportamento, sua segurança e proteção física, econômica e de suas 

famílias.  O que influencia o rumo da pesquisa. Assim, parto da concepção de Joseph 

Maxwell(2016), que caracteriza o processo como uma abordagem ―interativa‖, em que o 

propósito, as questões de pesquisa, o contexto conceitual, os métodos e a preocupação com a 

validade de um estudo qualitativo interagem constantemente. 
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Nesse sentido é fundamental considerar os efeitos deste cenário sobre essa população, 

pois são seres em desenvolvimento e a forma como compreendem e explicam o mundo, o que 

vai variar segundo o estágio em que se encontram, suas experiências anteriores, sua 

capacidade cognitiva e da cultura que estão inseridos. Portanto, é básico analisar 

adequadamente esse impacto diante de uma realidade em processo de constante transformação 

onde são gerados novos estressores. 

Para Santos(2002) duas categorias, objeto e ação, materialidade e evento, devem ser 

tratadas unitariamente. Os eventos, as ações não se geografizam indiferentemente. Há, em 

cada momento, uma relação entre valor da ação e o valor do lugar onde ela se realiza; sem 

isso, todos os lugares teriam o mesmo valor de uso e o mesmo valor de troca, valores que não 

seriam afetados pelo movimento da história. Há uma diferença entre dizer que o espaço não é 

uma causa e negar que ele é um fator, um dado. 

Deste modo, admitimos para essa pesquisa a "existência" e o valor do espaço, não de 

maneira geodeterminista, mas reconhecendo as ações que ele é suscetível de acolher. Assim,  

para analisar os(as) jovens aprendizes no espaço geográfico em tempos de pandemia, 

recorremos a Santos (2002). 

(...) que afirma que as sociedades capitalistas se organizam sobre 

seis espaços estruturais de produção de poder que, apesar de 

autônomos, se inter-relacionam. Eles dão origem a formas de 

práticas sociais, de instituições, de dinâmicas de desenvolvimento, 

de poder, de direito e de epistemologias derivados, autônomas em 

estrutura, mas não excludentes entre si, mas intercambiáveis e 

variáveis na forma de apresentação no mundo. Estes espaços de 

formação de poder demonstram o quanto o espaço geográfico 

configura-se numa ―realidade em processo de constante 

transformação‖ (SANTOS, 2014, p.56). Estas transformações, 

segundo o mesmo autor, afetam a divisão do trabalho da escala 

global a local e, consequentemente, a organização espacial e a vida 

das pessoas, gerando formas e funções consoantes ao 

direcionamento do modelo socioeconômico vigente, perpassando 

lugares, mundos e culturas. Os espaços estruturais apontados por 

Santos (2002) são o espaço doméstico, o espaço da produção, o 

espaço do mercado, o espaço da comunidade, o espaço da 

cidadania e o espaço mundial. 

Esses seis espaços estruturais, segundo o autor são matrizes de ―múltiplas dimensões 

de desigualdade e de opressão nas sociedades capitalistas contemporâneas e no sistema 

mundial como um todo" (SANTOS, 2002, p.274),deste modo é perceptível nos dados da 
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pesquisa que a juventude é abarcada, em quadros de desproteção dentro do tempo e espaço 

pandêmico. 

Diante da pandemia Covid 19, o espaço doméstico passa a ser de permanência 

obrigatória com o confinamento,  isso altera a organização familiar no tempo e espaço pois 

revela um outro problema, a deficiência da arquitetura geral e doméstica em responder tais 

necessidades humanas. Devido a intensificação de tarefas nesse espaço ―casa‖ – considerando 

que a casa está em nós assim como estamos nela, conforme Bachelard(1988)
94

, falar da casa 

não só sobre os aspectos físicos, mas analisar  a sua função primeira de habitar, de modo que 

é preciso considerar  como habitamos nosso espaço vital. 

 Desta maneira analisar a casa como o nosso primeiro universo, nos remete a um 

espaço de pertencimento e cuidado. Para Marcelin(1999)
95

, o termo família é equivalente ao 

de  casa, quando admitimos que a condição de existência de toda pessoa é a família.  Desse 

modo a reorganização  devido a fatores externos e seus impactos - como uma pandemia, que 

estão fora do controle do indivíduo, são imprevisíveis, muitas vezes atentam contra a vida, 

muitas vezes são de grandes proporções e interrompem as atividades normais das pessoas. 

Esse tipo de acontecimento
96

 provoca consequências muito piores do que as provocadas pelos 

estressores do dia a dia. Portanto, uma vez ao internar-se abruptamente novos hábitos, esse 

também passa a ser um palco de ações de desproteção, considerando que a presença ou 

ausência de apoio é grande determinante do impacto de um acontecimento estressante, 

sobretudo em famílias mais vulneráveis e em risco.  

                                                 

94
 BACHELARD, G. A poética do espaço.1ª ed. São Paulo: Martins Fontes,1988. 

95
 MARCEIN,L.H. ―A linguagem da casa entre os negros no Recôncavo Baiano‖. Revista Mana, v.5,nº 

2, 1999 

96
 Exemplo: A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu entre 1918 e 1919, atingindo todos os 

continentes e deixando um saldo de, no mínimo, 50 milhões de mortos. Não se sabe o local de origem dela, mas 

sabe-se que ela se iniciou de uma mutação do vírus Influenza. Os primeiros casos foram registrados nos Estados 

Unidos. A doença tinha sintomas idênticos aos de uma gripe comum, como tosse, coriza, febre e dores de 

cabeça. Nos casos mais graves, resultava em complicações como diferentes tipos de pneumonia. A doença atuou 

em três ondas, sendo a segunda a mais contagiosa e a com maior taxa de mortalidade. Aqui no Brasil, a doença 

chegou em setembro de 1918, durante sua segunda onda, e afetou todas as regiões do país. Os dois locais mais 

afetados foram São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades do país no começo do século. Ao todo, a 

gripe espanhola causou a morte oficial de 35 mil brasileiros, estando entre eles Rodrigues Alves, vencedor da 

eleição presidencial de 1918.Fonte: https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/gripe-

espanhola.htm 

 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/gripe-espanhola.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/gripe-espanhola.htm
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Nomeadamente ao considerar a inclusão de diferentes demandas do tempo e espaço, 

como espaço de trabalho, espaço de aprendizagem. Essa reorganização de tempo e espaço, 

experimenta a perda da intimidade em muitos casos, ou seja, ocorre um aumento de 

intensidade dos valores de intimidade gerando alguns estressores. Como a superexposição, 

diluição de fronteiras público-privado-íntimas e espetacularização de si, - mesmo com a 

flexibilização da quarentena-, tudo facilitado pelo  avanço da tecnologia  em 

autocomunicação
97

 e as reconhecidas plataformas digitais. Acrescenta-se as aulas, tarefas e 

demandas gerais acadêmicas ou escolares além da sociabilidade digital que vem sendo 

experimentada. No que diz respeito a essa reorganização de tempo e espaço entre os 44 jovens 

respondentes, a pesquisa demonstrou o impacto experimentado por essa população. 

I. Conversando com os(as) jovens 
 

Temporalidade e espacialidade -  COVID-19 

Nota :   Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de 

Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa (tipo) de 

coronavírus que não havia sido identificada antes em seres humanos. 

Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas 

confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. Os 

coronavírus estão por toda parte. Eles são a segunda principal causa de 

resfriado comum (após rinovírus) e, até as últimas décadas, raramente 

causavam doenças mais graves em humanos do que o resfriado comum. 

Ao todo, sete coronavírus humanos (HCoVs) já foram identificados: HCoV-

229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, SARS-COV (que causa 

síndrome respiratória aguda grave), MERS-COV (que causa síndrome 

respiratória do Oriente Médio) e o, mais recente, novo coronavírus (que no 

início foi temporariamente nomeado 2019-nCoV e, em 11 de fevereiro de 2020, 

recebeu o nome de SARS-CoV-2). Esse novo coronavírus é responsável por 

causar a doença COVID-19 

Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma 

pandemia. O termo ―pandemia‖ se refere à distribuição geográfica de uma 

doença e não à sua gravidade. A designação reconhece que, no momento, 

existem surtos de COVID-19 em vários países e regiões do mundo. Fonte: 

Organização Pan-Americana de Saúde-OPAN (2021). 

 

                                                 

97
 A autor Manuel Castells chama a autocomunicação – o uso da internet e das redes sem fio como 

plataformas da comunicação digital. É a comunicação de massa porque processa mensagens de muitos para 

muitos, com potencial de alcançar uma multiplicidade de receptores e de se conectar a um  número infindável de 

redes que transmitem informações digitalizadas pela vizinhança ou pelo mundo. ( p.11,2012.Redes de 

Indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet.1.ed.-Rio de Janeiro 
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Aspectos da condição juvenil – tempo e espaço pandêmico  

O grupo de idade tomado nessa amostra da pesquisa de quarenta e quatro (44) jovens 

se baseia na convenção adotada pelo Brasil de 15 a 24 anos, considerando que é o período 

correspondente ao tempo em que, de modo geral, ocorre o processo relacionado à transição 

para a vida adulta, porém  nesse momento da pesquisa o alcance  foi até 29 anos devido a 

inclusão de ex-aprendizes respondentes(ver Figura 13). Vale ressaltar que essa transição é 

relativa, devido às histórias pessoais, condicionadas pelas desigualdades sociais e diferenças, 

que produzem trajetórias diversas para cada indivíduo concretamente.  

Nesta primeira parte  a proposta foi observar o que os dados nos dizem sobre o perfil 

sociodemográfico  e condição familiar dos sujeitos da pesquisa. O intuito foi trazer subsídios 

que poderiam auxiliar na compreensão de quem são eles. Entre os primeiros dados observa-se 

a prevalência (70%) do sexo feminino entre os respondentes (ver Figura 14).Os dados 

referentes a condição familiar  entre as três principais respostas verificam-se que a  maioria 

dos sujeitos moram com a mãe.  

 Para 57,14%  mora com a mãe; 

 Para 9,52% mora com pai; 

 Para 19,05% outras pessoas da família. 

Ainda neste bloco é apresentado um panorama sobre a estrutura familiar  constatando 

que para 52,38% dos respondentes os responsáveis pelo domicílio era o adulto(pai, mãe, 

madrasta ou padrasto). As informações também revelam a preponderância da mulher como 

chefe de família e pessoa responsável pelo domicílio. Nessa amostra a monoparentalidade 

feminina é perceptível, o que corresponde com outros estudos sobre essa temática em relação 

a expansão dos arranjos monoparentais no país, entre elas está a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios - PNAD 2015.   
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Perfil sociodemográfico - Faixa etária /Sexo/ Cor de pele  

Figura 13 Faixa etária 

 

Fonte: elaboração própria 

Figura 14 Sexo 

 

Fonte: elaboração própria  

Figura 15 Cor/raça 

 

Fonte: elaboração própria 

O Figura 13 e 14 indicam que quase metade dos respondentes(46%) definem como 

branca a cor de sua pele; 26% indicam ter a pele de cor parda e 23% de preta; nos demais 5% 

cor de pele amarela. Nenhum  dos respondentes se define como de origem indígena(cor de 

pele vermelha).Somando-se os de pele parda e preta, tem-se 49% são afrodescendentes. 
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Figura 16 

 

Fonte : elaboração própria 

Verifica-se que 50% dos sujeitos estão na faixa etária de 18 a 24 anos, com 

predominância da cor de pele branca, um total  de vinte (20) respondentes homens e mulheres. 

Os dados revelam que a desigualdade de acesso ao programa de aprendizagem está presente 

ao grupo racial de que se é parte. A soma de homens e mulheres que se definem de cor preta 

são nove (09) representa 26%. 

Figura  17 

 

Nota-se entre as respostas indicativas na triangulação de escolaridade, sexo cor e 

raça.Verifica-se que as  mulheres que se declaram  de pele branca são as que tiveram maior 

acesso ao ensino superior. Também é possível ao somar as que se declaram de pele parda com 
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as que se declaram de pele preta um acesso maior dos afrodescendentes ao ensino superior. 

Entre os homens tanto de pele pardo, branco ou preto o acesso ao ensino superior é baixo. 

 

Eixo 1. Subjetividade  

 

Saúde física e mental 

Conforme os dados aferidos pela pesquisa o impacto da qualidade do sono é 

perceptível por 66,66% dos jovens respondentes (ver a Figura 17 ).O que sugere um grande 

desafio de resiliência psicológica para o futuro dessa população. Computado  conjuntamente 

com outros estressores que predomina com o distanciamento social, identificados em 90% 

dos(as) jovens respondentes, a predominância de sentimentos ruins, que incluem a 

preocupação, exaustão, ansiedade, impotência e estar entediado ( ver figuras 17- ), é evidente 

a realidade do avanço no quadro de desproteção para a saúde mental desta população. 

Ressaltando que saúde mental é um direito. 

 para 38,10% sentimento muito ruim; 

 para 28,57% ruim; 

 para 28,57% neutro; 

 para 4,76% bom; 

 para 0% sentimento muito bom. 

 

Figura 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE : elaboração própria 
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FIGURA 19 

 

FONTE : elaboração própria 

Sem dúvida essa nova confluência de características e premência do tempo e espaço 

torna transparente o sentido de impotência desta população diante do risco. Estes dados são 

congruentes com as tendências reveladas por estudos atuais
98

 sobre os efeitos da pandemia 

que, cada vez mais, evidenciam  uma população jovem impactada pelas mudanças de hábitos 

abruptos devido ao confinamento. 

Percebe-se também o impacto nas relações familiares e as amizades. Considerando 

que   são formas importantes de convívio para a sociabilidade juvenil, acabam sendo também 

marcados por conflitos e tensões. Entre as três principais preocupações durante a pandemia 

estão: 

 para 47,62% perder um familiar; 

 para 14,29% ser infectado pela COVID 19; 

 para 9,52 infectar outras pessoas. 

                                                 

98
  Relatório  - O vírus da desigualdade. Unindo um mundo dilacerado pelo coronavírus por meio de 

uma economia justa, igualitária e sustentável  - http://www.oxfam.org.br/ 

https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms%2Ffiles%2F115321%2F1611531366bp-the-inequality-virus-

110122_PT_Final_ordenado.pdf .Organização Panamericana de Saúde -OPAS. 

https://www.paho.org/pt/noticias/9-9-2021-apos-18-meses-pandemia-covid-19-opas-pede-prioridade-para-

prevencao-ao-suicidio .OPAS - https://www.paho.org/pt/topicos/saude-mental-dos-adolescentes 
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https://www.paho.org/pt/noticias/9-9-2021-apos-18-meses-pandemia-covid-19-opas-pede-prioridade-para-prevencao-ao-suicidio
https://www.paho.org/pt/noticias/9-9-2021-apos-18-meses-pandemia-covid-19-opas-pede-prioridade-para-prevencao-ao-suicidio
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195 

 

Figura 20  

 

FONTE : elaboração própria 

Figura 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE :elaboração própria 

Figura 22

 

FONTE : elaboração própria 
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FIGURA 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE : elaboração própria 

 

Diante da pandemia o isolamento social obrigou milhares de pessoas a ficarem em 

casa em período integral esse foi o meio estratégico de controlar a transmissão do novo 

coronavírus, porém,  isso afetou os relacionamentos sociais. Tanto a convivência entre 

pessoas que moram na mesma residência como separou fisicamente as demais. O  Figura 26 

confirma  que 38,10% consideraram que os relacionamentos dentro de casa pioraram. 

Somando-se os dados dos que consideram que ficou igual e melhorou um pouco temos 

61,90%. 

Podemos sugerir que a internet se tornou a maior aliada das relações nesse contexto de 

61,90% dos respondentes. Ao mesmo tempo que o isolamento social  provocou um excesso 

de convivência entre pessoas que habitam a mesma residência e impôs a distância a parentes, 

amigos e colegas de trabalho. Esses(as) jovens encontraram uma saída, ou seja, foram 

obrigados a descobrir novas formas de conviver. É fato que, mesmo no período pós-

pandemia, os meios virtuais vão estar, definitivamente, mais presentes na nossa vida. 
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Figura 24 

 

FONTE : elaboração própria 

 Verifica-se na Figura 23,  uma perspectiva de valorização do outro demonstrado por 

meio de ação solidária, 33,33% dos respondentes  apoiaram alguém vulnerável para garantir o 

seu bem-estar, 4,76% participaram de entrega de alimentos e 9,52% utilizaram a redes sociais 

para conscientizar. Outro aspecto verificado é um movimento de responsabilidade empático e 

cuidado do outro, ou seja,  de que se pertence a uma comunidade humana. 

 

Saúde física  

a) Alimentação e atividade física  

Dentro desse contexto das medidas de restrição social, ficou mais difícil manter a 

prática de exercícios. Deste modo, foi comprovado que entre os vinte e um (21)jovens 

respondentes desta pesquisa 71% dos jovens identificam a piora nas atividades físicas  

somado com 38,10% que relatou a  piora da alimentação, ( ver Figura 23 e 24). Podemos 

indicar que as medidas de restrição social, colaboraram  para um problema que tem atingido 

essa geração dos ―nativos digitais‖, - a obesidade -, estamos falando de um agravamento 

futuro de saúde pública entre os jovens.  
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Segundo dados publicados pela Agência Brasil
99

 em 2020, no segundo volume  da 

Pesquisa Nacional de Saúde 2019, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas – IBGE o Brasil apresentou que 71% dos jovens estavam com excesso de peso  

correspondendo com  um total de adolescentes de 15 a 17 anos de idade uma taxa de 19,4%, o 

que corresponde a uma estimativa de 1,8 milhão de pessoas. Concomitantemente nota-se um 

maior aumento para as jovens mulheres de 22,9% comparado a 16% jovens homens. 

Outro aspecto aferido na pesquisa é a própria intensificação de atividades na jornada 

diária dos jovens . O acúmulo de atividades prejudica a qualidade de vida deles, deixando-os 

suscetíveis a desproteção, pois a fragilidade causada pela piora da qualidade do sono somada 

a ausência de atividade física e a intensificação dos sentimentos.   

Figura 25 

FONTE: elaboração própria  

 

 

 

 

 

 

                                                 

99
 Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-10/ibge-obesidade-mais-do-que-dobra-na-

populacao-com-mais-de-20-anos 
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FONTE : elaboração própria  

 

Entre as respostas indicativas da situação de saúde física e especificamente a 

alimentação na Figura 23 e 24, apenas 28,57% consideraram que a alimentação melhorou um 

pouco, para 33,33% ficou igual. Contudo ao computar o total que consideram a piora da 

alimentação temos 38,10% considerando que estávamos no início do confinamento o índice já 

era preocupante. Após um ano analisando o cenário de que a doença segue se alastrando, com 

números de infectados e de vítimas fatais que tragicamente continuam a crescer.  

Os últimos estudos sobre a pandemia e seus impactos nas juventudes concluem que 

com o aprofundamento das desigualdades sociais e seus efeitos sobre a saúde mental, a 

segurança alimentar, o processo educativo, a vida profissional e econômica de jovens, além da 

instabilidade política no país. Agravam a situação sanitária o que aponta  consequências 

econômicas e sociais que irão impactar não só o presente, mas o futuro das juventudes no 

Brasil. 

 Para a Organização Pan-Americana de Saúde(2020) recomenda de que é crucial o 

desenvolvimento e manutenção de hábitos sociais e emocionais, pois são importantes para o 

bem-estar mental tanto do(a) adolescente quanto do(a) jovem. Nesse sentido, caracterizam os 

seguintes aspectos: a adoção de padrões de sono saudáveis; exercícios regulares; 

desenvolvimento de enfrentamento, resolução de problemas e habilidades interpessoais; e 
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aprender a administrar emoções. Também existem ambientes de apoio na família, na escola e 

na comunidade em geral. 

São múltiplos fatores determinantes para a saúde mental de um adolescente e jovem. 

Quanto mais expostos aos fatores de risco, maior o potencial impacto na saúde mental de 

adolescentes e jovens. Entre os fatores que contribuem para o estresse durante esse momento 

da vida, estão o desejo de uma maior autonomia, pressão para se conformar com pares, 

exploração da identidade sexual e maior acesso e uso de tecnologias. 

Os dados mais recentes de pesquisas têm indicado que os problemas de saúde mental 

começam aos 14 anos de idade, mas a maioria dos casos não é detectada nem tratada. Hoje, 

em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade nesse 

período da vida. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes e jovens 

de 15 a 19 anos. Quando não se aborda o problema  o que se aponta em relação às condições 

de saúde mental deles, isso pode se estender à idade adulta, prejudicando a saúde física e 

mental e limitando futuras oportunidades. 

É importante ressaltar que não podemos prever com segurança as futuras mudanças 

que resultarão das tendências e dos eventos históricos atuais. O que se pode é examinar o 

modo como os principais acontecimentos e as tendências influenciarão o curso de vida desses 

jovens. Assim, considerando que o modo como um acontecimento afeta as pessoas depende 

do estágio de vida em que ele é vivenciado. O achado empírico desta pesquisa parece validar 

esse padrão de entendimento. 

Constatamos deste modo que os jovens que estão vivenciando o evento histórico da 

pandemia COVID-19 estão sob risco e vulneráveis a aumentar  os índices futuros de 

problemas de saúde mental. 
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Figura 27 

 

 

Os dados acima evidenciam que 90,48% dos(as) jovens  consideram que as atividades 

de lazer e cultura piorou. Essa piora significa que os locais onde os jovens consolidam 

relacionamentos, consomem e (re)significam produtos culturais, onde geram sentidos 

estéticos e processos de identificação estão fragilizados e em risco.  Não se pode dimensionar 

o efeito sob essa população. 

Eixo Futuro 

A. Futuro próximo 

Figura 28 

 

Fonte : elaboração própria  

Os dados constantes neste gráfico revelam que 57,14% dos(as) jovens desejam 

retornar a escola após pandemia, porém também é perceptível um alto índice de jovens que 

pensaram em não voltar a estudar 42,86%.É possível que os efeitos do confinamento tenha 
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influenciado esses sujeito, alguns estudos
100

 tem chamado a atenção sobre os efeitos do 

confinamento na saúde mental dos jovens, sentimentos  como desilusão, depressão, a 

incerteza quanto ao futuro associado a auto-estranhamento de que a escola não proporciona 

sentido de autonomia pode potencializar  esse tipo de pensamento. Esses sentimentos estão 

em congruência com dados coletados nesta pesquisa. Deste modo, esses dados apontam um 

risco para continuidade dos estudos. 

Tempo e espaço – presente 

I. Trabalho 

O trabalho é perceptível pelos jovens aprendizes como modo de sobrevivência ele traz 

em si a ideia de autonomia. ―O meu motivo de ter participado do Jovem Aprendiz foi por 

questões de independência financeira mesmo, porque eu queria ter o meu próprio dinheiro 

para comprar minhas coisas, mas não que a minha mãe deixasse faltar algo para mim”. 

Figura 29 

 

Fonte: elaboração própria 

 

                                                 

100
 A pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus – 2ª edição (2021), de CONJUVE, Fundação 

Roberto Marinho, Rede Conhecimento Social, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco), Em Movimento, Visão Mundial, Mapa Educação e Porvir está licenciada com uma Licença 

Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0 Internacional. 

51% 44% 

2% 3% 

Gráfico -Em qual etapa você está 

atualmente?  

Trabalha e estuda Estuda e não trabalha

Não estuda e não trabalha Trabalha e não estuda



203 

 

 No computo geral, 51% dos participantes declaram está trabalhando e estudando e, 

44% estão só estudando. Jovens que estão trabalhando, em sua maioria são estudantes. Dentro 

deste quadro eles se dividem principalmente entre aqueles que são dependentes 

financeiramente e aqueles de quem o domicílio depende de seu salário. 

Futuro /Trabalho – oportunidades a partir da pandemia  

Figura 30 

 

Figura  31 

 

No computo geral representado nessas duas Figuras 27 e 28.Entre os aprendizes 

pesquisados  57,14%,   estão otimistas com oportunidades que podem ser geradas com o 

trabalho remoto. O que corresponde com as últimas tendências que apontam que 90% dos 

―millenials e geração Z‖ - indivíduos nascidos após 1981 -, chamados também de ―Born 

Digital‖, não estão mais interessados em trabalhar em tempo integral em escritórios.  

57,14 

33,33 

9,52 

12 7 2

Gráfico -Trabalho - boas oportunidades com trabalho a distância 

Concordo totalmente Concordo mais ou menos Discordo totalmente

14,29 

57,14 

28,57 

3 12 6

Gráfico -Oportunidades de trabalho ampliadas com a tecnologia 

Concordo totalmente Concordo mais ou menos Discordo totalmente
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Figura  32 

 

Fonte: elaboração própria 

  

Eixo Formação  

Figura 33 

 

 De maneira geral na Figura 33, as respostas quanto a expectativas pós-pandemia dos 

jovens 52,39% são positivas.  Mais de um ano depois, a doença segue se alastrando, com 

números de infectados e de vítimas fatais que tragicamente continuam a crescer. Mesmo com 

o agravamento da situação sanitária é  um  cenário de graves consequências econômicas e 

sociais que impactam o presente e o futuro das juventudes no Brasil. Podemos considerar que 

os jovens respondentes estão esperançosos.  
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Gráfico - Horas trabalhadas na semana 
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Figura  34 

 

Fonte: elaboração própria 

  

Esta Figura  34, retrata também o otimismo em relação as melhores oportunidades 

com o acesso à educação de forma digital. Para 57,14% dos participantes o contexto 

pandêmico tem seu lado ―bom‖.   

Figura  35 

 

Fonte : elaboração própria  

Esta Figura 35 aponta um dado importante em relação ao descrédito 33,33% da 

educação somado com os que concordam mais ou menos temos 71,43%, dados recentes  

exibem  que após um ano de pandemia, nota-se um aumento no número de jovens que não 

estão estudando. ―Dos 36% que em 2021 declararam não estar na escola ou faculdade, 6% 

trancaram ou cancelaram suas matrículas e 29% consideram ter concluído os estudos. Ainda 

assim, a maioria dos jovens estão matriculados e acompanhando as aulas, mas há um 

número expressivo de jovens que não estão acompanhando, ou ainda, que precisaram trancar 

a matrícula durante a pandemia, principalmente entre os mais velhos”(CONJUVE,2021). 

Isso repercute numa classe profissional em risco. 

57,14 

19,05 
23,81 
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Gráfico - Oportunidades:Novas formas de acesso e dinâmicas de 

estudar do que as atuais 

Concordo totalmente Concordo mais ou menos Discordo totalmente
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Gráfico - Sociedade: profissionais da educação serão mais 

valorizados 

Concordo totalmente Concordo mais ou menos Discordo totalmente
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Figura  36 

 

Fonte :elaboração própria  

 

Os dados representados de 71,43% nessa Figura 33 em relação ao recurso financeiro 

indicam que houve o aumento dos dependentes  e a redução da independência financeira. 

Estes dados estão em congruência com uma tendência apontada nos últimos estudos. Existe 

uma elevada  parcela desses jovens, em todas as faixas de idade, se declaram totalmente 

dependentes financeiramente, mas chama atenção que são 40% de jovens entre 18 e 24 anos 

(em 2020 eram 37%) e 21% entre 25 a 29 anos (em 2020 eram 14%).(Fonte:CONJUVE,2021) 

Eixo Presente  

Temporalidade e espacialidade  

Para Corrêa(2019) tempo e espaço são elementos para a existência de processos e 

formas tanto criados pela natureza como pela ação humana. Sem tempo e espaço nada existe 

ou se reproduz. O processo gera forma e esta é criada pelo processo. Assim, o contexto 

pandêmico em sua (re)produção gerou impactos sob essa população ainda não mensuráveis. 

 

3.3.TEMPORALIDADE E ESPACIALIDADE – ANTES DA PANDEMIA/2018 

Trabalho /Cotidiano/subjetividade  – Grupo Focal 01 e 02 -híbrido 

 

Eixo 1 -Experiência negativa ou positiva no trabalho 

Do tempo que estamos acordados, metade dele estamos trabalhando, assim, não é 

nenhuma surpresa que o trabalho influencie nos valores. No entanto, as experiências 

profissionais variam muito. Não é diferente para a população jovem em sua primeira 

experiência profissional. 

23,81 

47,62 

19,05 
9,52 

piorou muito piorou um pouco ficou igual melhorou

Recurso Financeiro 

5 10 4 2
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A partir das narrativas dos jovens aprendizes. Um primeiro padrão de entendimento do 

cotidiano no trabalho, pelo resultado subjetivo que aporta, revela um palco de ações e valores 

individuais que irão influenciar em muitas atitudes, escolhas, e comportamentos específicos, 

que poderão determinar o efeito dessas experiências nos sentidos de sua experiência 

profissional e valores que serão apreendidos.  

As informações de suas experiências no trabalho a partir do que agrada e o que não 

agrada, identificou as diferenças básicas entre as ocupações. A primeira foi da supervisão/ 

chefia/ou responsável, a nível de fiscalização,  ou de controle direto, ao que o jovem aprendiz 

está sujeito, pode determinar o impacto do papel profissional nos valores e na 

personalidade.(ver narrativas 1 - 8) 

Narrativa 01 - “Trabalho na Empresa Merchant e fazia uns 5 

meses que eu trabalhava lá. Eu trabalhava na recepção, depois uma 

ex-aprendiz pediu demissão e acabei indo para o arquivo no lugar 

dela. Com um mês de trabalho no arquivo minha chefe pegou um 

monte de coisas erradas, mas essas coisas erradas foram da ex-

aprendiz que fez e não eu. “Minha chefe me chamou de 

“incompetente” e várias coisas, que cheguei a ficar sem ar de tanto 

chorar”...Resolvi mudar de Setor e agora ela quer me efetivar. “Acho 

que com essa experiência, aprendi que nunca posso brigar com os 

outros sem saber da situação”. 

Narrativa 02 - “bom! Um fato que marcou muito, foi um dia 

que chegou um engenheiro, querendo conversar com o meu Chefe e 

ele não estava. Então por esse motivo ele ficou bravo e ficou falando 

que o local estava uma bagunça e que as coisas não são mais como 

antes. Então eu fiquei quieta esperando o meu Chefe chegar. Quando 

ele chegou contei para ele e ele perguntou para o engenheiro qual era 

o motivo de tanta falação e estresse? O que estava tão bagunçado 

para ter ficado gritando na recepção. Ele explicou para o engenheiro 

que eu só tinha duas semanas de trabalho”. 

Narrativa 03 - “Foi na empresa, quarta-feira, passada o 

Ailton me chamou para ter uma conversa. Eu fui achando que iria 

levar uma bronca, mas era para avisar que eu estava indo bem, e só 
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precisava me esforçar para que eu tenha mais agilidade, e que eu 

estava conseguindo aprender”. 

Narrativa 04 - “quando uma mulher se alterou no Banco e 

começou a xingar a gerente, e a postura e calma que a gerente teve 

foi impressionante!” 

Narrativa 05 – ““O que me deixa mal, é quando o gerente de 

área fica “humilhando” os gerentes de grupo na frente de todos, por 

ele ser gerente de área deveria ter respeito a nós, principalmente com 

os G.G”. 

Narrativa 06 - “No Banco tem uma gerente que fica 

desfazendo das pessoas que não ganham bem, e eu não acho uma 

atitude muito legal”. 

Narrativa 07 - “O que me desagrada no Banco do Brasil, é a 

desigualdade dos menores aprendizes, que quando a gente tem 

necessidade de ajuda, somos obrigadas a zerar o dossiê, e quando 

outros setores precisam de ajuda temos que parar nosso serviço para 

ajudar e até ser emprestada para outro andar.” “O que me agrada é a 

forma que minha gerente me trata”. 

Narrativa 08 -“Quando teve exercício de abandono no prédio, 

e a Chefe Executiva disse para a recepcionista não sair e fazer uma 

ligação para ela. Até brincamos depois com a situação - ela disse que 

tinha morrido queimada se o prédio realmente estivesse pegando 

fogo”. 

Eixo 2 -Experiência negativa ou positiva no trabalho 

 Uma outra característica evidenciada pelas narrativas é a rotinização do trabalho e a 

complexidade substancial  de lidar com pessoas e com os problemas apresentados 

cotidianamente. (ver  Figura 34, 35 e narrativas 09 a 24) -Também o nível de repetitividade e 

de previsibilidade das tarefas. 
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NARRATIVAS  

  Narrativa 09:“Trabalho: Eu gosto de tudo o que eu faço. 

Gosto muito de digitalizar documentos e sair para almoçar com meu 

gerente e meus amigos do trabalho”. 

Narrativa 10:“Gosto dos meus amigos. - Gosto do que eu faço.  

Gosto do horário do café.  Gosto do horário de ir embora.  Gosto das 

máquinas de chocolate”. Gosto do meu local de trabalho.“ Não gosto 

do meu salário.- Não gosto de acordar de manhã.- Não gosto de 

fechar a porta do trabalho”. 

Narrativa 11: “O que me agrada – união, horário de ir 

embora, solidariedade de colega de trabalho, trabalho em equipe, 

respeito, companheirismo e comunicação, refeição, seriedade, bom 

humor, atenção e valorização, colaboração”. “O que me desagrada.- 

falta do vale de refeição, falta de colaboração do colega de trabalho, 

falta de educação, falsidade,- levar marmita, impaciência, longo 

período em frente do computador, desorganização da empresa, falta 

de comunicação, mudança de setor, subestimar o aprendiz”. 

Narrativa 12: “uma funcionária do Banco que era muito 

minha amiga, contava as coisas para mim, chamava-me de apelidos 

carinhosos, compartilhava as coisas e, hoje, por algum motivo, ela 

Muito dificil 
20% 

Mais ou menos dificil 
60% 

Não 
muito 
dificil 
20% 

Qual foi o nível de dificuldade para equilibrar sua vida pessoal, escola 

e sua vida profissional ao trabalhar ?  

Fonte: elaboração própria  

Figura 39 
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não olha na minha cara e nem fala mais comigo e eu nem sei o 

porquê, e isso me deixou muito chateada” 

Narrativa 13: ―Foi quando um homem se alterou no 

autoatendimento, e falou que ia voltar e matar um funcionário. O fato 

aconteceu porque estava sem sistema e um funcionário deu uma 

risadinha”. 

Narrativa 14: “Algo que me marcou até hoje e tenho isso 

como uma lição é de não confiar sempre em tudo que as pessoas 

dizem ou fazem”. 

Narrativa 15: “O que me agrada dentro da empresa: É a 

união dos funcionários da imprensa em relação a tudo. O que me 

desagrada dentro da empresa: Quando uma pessoa erra o problema 

acaba sendo de todos.” “Enfim, quando precisaram eu estava lá para 

ajudar, quando precisei não houve ajuda, sequer reconhecimento”. 

Narrativa 16: “O que eu não gosto no trabalho: de ficar na 

recepção e do meu computador lento”. 

Narrativa 17: “ O que eu gosto no trabalho: arquivar PJ, 

comer, Celso/Roseli/Leila e hora de ir embora”. 

Narrativa 18: “Trabalho -não gosto de ter que lavar a louça e 

trocar o lixo. - Ficar sem fazer nada. - Não gosto quando o telefone 

toca e o wifi”. 

Narrativa 19: “Não gosto: de ver as pessoas falando mal uma 

das outras. Quando faltam alguns minutos para terminar minha hora 

de serviço e aparece algum serviço”. 

Narrativa 20: “Trabalho: Eu não gosto quando eles (gerentes 

e assistente) acham que você tem que fazer tudo correndo. Ou seja, 

tem que ser na hora que eles querem”. 

Narrativa 21: “Ficar sem serviço. O que eu gosto no 

trabalho.- conversar- descontrair- incentivo- hora do almoço- “Das 

pessoas que trabalham comigo.- Aprender um pouco de tudo” 
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Narrativa 22: “no dia da entrevista cheguei na Empresa e 

tinha mais 10 jovens esperando para fazer a entrevista. Um falava 

que já havia passado na entrevista e falando para as outras que não 

ia conseguir passar. A moça da entrevista estava olhando para nós. 

Ela chamou todos que estavam na entrevista e disse que não gostava 

da postura deles e daqueles que estavam zombando dos outros” 

Narrativa 23: “O que eu gosto no trabalho - Gosto de 

aprender coisa novas e estar sempre fazendo algo para me ocupar.” 

Narrativa 24: “Não gosto de comer de manhã no trabalho” 

Figura 40 

 

O bloco seguinte apresenta a coleta realizada com grupo focal na entidade 

qualificadora -CEAPA – Centro Estadual de Apoio Profissional ao Adolescente - , o objetivo 

é apresentar a partir das narrativas como os(as) jovens  percebem a  formação, a infraestrutura 

da instituição qualificadora. No segundo bloco demonstrar a rotina diária e perspectivas 

futuras. 

 

20% 

20% 

20% 

20% 

20% 

Muito satisfatórios, pois fui bem
acolhida, me ajudaram muito.

Estou me desenvolvendo muito.
Diria que está sendo ótimo

Eu o descreveria como esgotante...
tanto física quanto mentalmente

Parcial, pois ao mesmo tempo que
precisa se aplicar na coisas práticas
do dia a dia, por outro precisa estar
atenta para que seus direitos como
aprendiz não seja violados.
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Grupo Focal – presencial 

 

 

Eixo 3. Formação -Infraestrutura  

 

A entrevista grupal precede o contexto pandêmico e foi realizada em dois encontros no 

primeiro o grupo respondeu a um questionário semiestruturado de quatro perguntas referentes 

a metodologia e infraestrutura da entidade qualificadora responsável pela formação. De modo 

geral considerando os 39 jovens aprendizes respondentes é perceptível histórias repletas de 

significados, desejos, esperança e desesperança, críticas e conformismos, sofrimentos e de 

expectativas .Os dados são significativos pois revelam também a precariedade na formação 

promovida por esse tipo de entidade formadora. 

A sistematização a seguir divide-se em duas partes formação e infraestrutura. Quando 

computados conjuntamente percebe-se os dois principais problemas com relação a formação. 

Do que se pode, processar das narrativas dos entrevistados, referente ao material didático e 

metodologia existe uma forte critica ao modo como os cursos são desenvolvidos. Os(as) 

jovens denunciam a  ausência de qualidade de ensino, de aprendizagem e de educação some-

se a  negligência em promover  autonomia. 

Nesse sentido pressupondo que ter à disposição um material didático proporciona ao 

aluno maior autonomia, justamente pelo fato de ele poder buscar o conhecimento por si só. 

Entretanto, para que isso seja possível, os professores precisam utilizar o material didático de 

maneira adequada, e o próprio material precisa ser estimulante, apresentando recursos e 

ferramentas tecnológicas. A importância do material didático se mostra no que ele possibilita 

aos professores, aos alunos, ao processo de ensino e aprendizagem e à educação. Assim, 

constata-se que o serviço prestado de recursos didáticos( visuais, auditivos e audiovisuais) 

pela entidade qualificadora é precário e não promove autonomia.( ver esboço das narrativas ) 
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Quadro 7 - Esboço das Narrativas  

Material didático Metodologia Infraestrutura 

“se houvesse material 

didático as aulas seriam 

mais produtivas”. 

“Boa os professores dão 

atenção necessária aos 

alunos, aprendemos com 

filme”.   

   

“desconfortante, banheiros 

sem higiene, sem água, sem 

ventiladores, quando chove 

não dá para se locomover”.

    

“os computadores são ruins, 

melhorar a internet”. 

“poderia melhorar os 

professores mais atividades 

atualizadas”.  

   

“esperava mais, as salas 

não são muito agradáveis”.

   

“bom com o conteúdo , os 

computadores são 

péssimos”. 

“eu acho ótimo apesar de 

ter alunos que não dão a 

mínima”.  

   

“ entidade tem problemas 

com fios que estão soltos”.

    

“não é bom, os 

computadores desligam do 

nada”. 

“é boa, mas precisa de mais 

criatividade e dinâmica”.

   

  

“ quadra chove , quando 

está calor não dá para ficar 

na sala”.  

  

“os computadores não 

funcionam”. 

“poderia ter mais dinâmica, 

mais modelo na prática, 

professores que tiram as 

dúvidas”.  

   

“deveria reformar, ambiente 

velho, o lanche poderia ser 

mais diferente “. 

  

“os computadores poderiam 

ser melhores, poderiam dar 

livros”. 

“são boas  e criativas”.

   

“tem que rever , paredes, 

portões , mal cheiro”.

    

“poderia melhorar os 

materiais , alguns 

computadores não pegam”. 

“as vezes a professora faz 

uma atividade diferente”. 

   

  

“poderia melhorar no calor 

temos que sair da sala”.

    

“estão irregulares, 

computadores com problema 

na aula de informática”. 

“para mim está bom o 

desenvolvimento estou 

aprendendo coisas que não 

sabia”.  

   

“falta um ambiente gostoso 

de ficar, está caindo é de 

chorar e o lanche pode 

melhorar”.  

  

“é uma das piores parte, 

computadores não 

funcionam” 

“bom , a sala de informática 

deveria ter pacotes offices 

“muito bom apesar de certas 

situações desagradáveis” 

 

“muitos materiais 

danificados” 

“não está boa as paredes 

rachando”.  
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mais modernos, pois as 

empresas utilizam pacotes 

modernos”.  

  

“os computadores devem ser 

substituídos”. 

“dinâmica de grupo, 

software mais atualizados”

  

“é interessante porque são 

vários módulos ,então 

aprendemos muita coisa 

durante o período que 

ficamos aqui, os professores 

sempre estão dispostos”.

   

  

“tem que melhorar”.  

“acho bom, poderia ter 

auxílio por exemplo como: 

falar em uma entrevista”.

   

“ter mais dinâmica usando 

materiais em grupo”. 

    

“muitos materiais 

danificados”.   

“deveria ter material 

didático para cada aluno e 

estar atualizado as 

atividades  para todos os 

jovens”.  

  

“deve ser aprimorado com 

temas mais polêmicos para a 

reflexão do aluno”. 

“ótima, só acho que deveria 

ter mais respeito na sala”.

    

“bom poderíamos usar 

livros, mais filmes em 

relação ao assunto, mais 

conversa com a gente para 

esclarecer as dúvidas”

    

“a metodologia de agora 

está sendo mais eficaz está 

nos tornando pessoas mais 

críticas” 

“o ambiente é bom, o que 

incomoda é a qualidade dos 

computadores” 

 

2.Bloco – Eixo/Rotina Diária 
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19% 

19% 

39% 

23% 

Horas de estudo semanal 

Mais de 6h

Entre 4h e 6h

Entre 1h e 3h

Outro

Figura  41 

 

Fonte: elaboração própria 

   

 Conforme os dados Figura 41 e 42, verificados dentro do contexto de ritmo de vida, a 

jornada do dia a dia é longa 40% dormem tarde.Ao considerar os que declaram que as vezes 

dormem entre 23h a 24h a soma é de 80%,Esses jovens dormem pouco e esse tempo 

influencia   no tempo insuficiente, dedicado aos estudos uma média de 1h a 3h para menos se 

considerarmos os respondentes 23% que dedicam um tempo menor. 

 

ROTINA DIÁRIA -Grupo 2 
                                                       SEXO SEXO 

ATIVIDADES       FEMININO MASCULINO 

Acorda cedo       3 3 

Faz outra atividade laboral de final de semana    0 1 

Vai trabalhar       3 3 

Ajuda financeiramente em casa     1 0 

Assiste televisão dentre outras atividades    2 2 

Assume tarefas domésticas (ajuda em casa)    2  

Comenta que almoça      1 2 

Almoça no trabalho       1 2 

Comenta que janta       2 2 

Comenta que não toma café      0 1 

Comenta que toma banho      3 3 

Comenta que toma café no trabalho     3 0 

Comenta que toma café em casa     0 1 

Cuida dos irmãos e parentes      0 0 

Dorme cedo       0 1 

Dorme tarde       3 2 

Entre 21h 
a 22h  
20% 

Entre 23h 
a 24h  
40% 

As vezes 
23h a 24h 

40% 

Horário que dorme  

Entre 21h a 22h Entre 23h a 24h

As vezes 23h a 24h

Fonte: elaboração própria  

Figura  42 
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Faz esporte de fim de semana      0 1 

Pratica atividade física regularmente     2 0 

Faz curso extracurricular      2 0 

Frequenta igreja       0 2 

Namorar        2 1 

Tem horário só para estudar      0 1 

Sai com amigos/parentes/irmãos     2 2 

Tem hábito de ir ao cinema/show     0 0 

Tem hábito de jogar no computador ou usar internet   2 1 

Tem hábito de ler algum livro(sem ser para a escola)   1 0 

Utiliza mais de um transporte      0 2 

Utiliza metrô       0 0 

Utiliza ônibus       0 1 

Utiliza trem       1 0 

Vai para a escola para estudar      1 0 

Vai para a escola       3 2 

  

Conforme os dados coletados é perceptível que o tempo desses jovens para descanso é 

curto. Ter tempo livre para atividades de lazer e entretenimento está cada dia mais raro. O 

acúmulo de atividades prejudica a qualidade de vida dos jovens deixando mais vulneráveis. 

Em seguida, as informações constantes neste bloco trazem indicadores relacionados 

com a formação e as perspectivas para o futuro.  

Perspectivas para o futuro – Grupo focal 2  

Entre as respostas indicativas em relação a formação teórica aplicada pela entidade 

qualificadora .O percentual de confiança alcança 40% dos entrevistados, os demais 60% não 

se sentem preparados. Isso aponta uma formação restrita e frágil  na formação teórica. Nesse 

aspecto não atende aos propósitos da própria Lei da Aprendizagem quando determina que a 

formação técnico-profissional se caracteriza por atividades teóricas e práticas metodicamente 

organizadas em tarefas de complexidade progressiva no ambiente de trabalho(art.428, 

parágrafo 4).                                                                

“ as vezes a gente aprende alguma coisa na teoria”. 

“ poderia ter mais dinâmica na aula e ser relacionada com a prática...” 

“ poderia ter mais informações relacionadas com o que nós aprendemos no banco, 

isso poderia ser motivador para todos”  

“Minha experiência foi totalmente prática, não tive uma experiência teórica por parte 

do CIEE, foi somente a prática mesmo”.  
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Figura 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Constata-se  na Figura 43, que 80% dos participantes declaram difícil contrabalançar 

sua vida pessoal, escola e vida profissional.  
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CONSIDERAÇÕES 

 

Optei por considerações e não conclusões,  porque os dados encontrados não se 

esgotam, mas concluo essa investigação, sabendo que num tempo com tantas transformações 

sociais em meio a um contexto pandêmico, danos e ganhos ainda  são imensuráveis. As 

questões encontradas pela pesquisa sofrerão mudanças o que torna importante o retorno a esse 

tipo de investigação. A subjetividade e a pluralidade de sentidos foram expostas na pesquisa.  

O objetivo da pesquisa de compreender e analisar o sentido para o jovem aprendiz em sua 

primeira experiência profissional dentro de um programa de aprendizagem federal foi obtido. 

A pesquisa possibilitou identificar a vivência dos(as) jovens e as suas tensões na transição 

entre escola e trabalho. Também foi plausível  reconhecer o efeito do tempo e espaço no 

processo de se qualificar.  

O trabalho aparece de uma maneira urgente não exclusiva, como desestabilizador das 

formas de inserção social e padrões também pela sua ausência para essa população, o não 

trabalho, pelo desemprego que ele se destaca. 

Apuramos que  as formas de perceber o mundo guiam as práticas dos jovens  a 

maneira que vivem e interpretam seus percursos. A pesquisa confirma a heterogeneidade 

dessa população isso contribui para compreender a suas formas de viver a experiência juvenil 

na sociedade brasileira. 

Ao observar as unidades do contexto pandêmico e o Programa de aprendizagem  

diante da  crise econômica e financeira mundial  é percebível  que se exacerbou problemas 

antigos e criou outros. Para além do que pesquisas recentes apontam como os 130 milhões de 

jovens sem competências básicas de leitura, escrita e cálculo aritmético, todos aqueles que 

abandonam prematuramente a escola representam um segmento cada vez maior dos jovens 

desfavorecidos.  

Como diz, Santos ― A memória olha para o passado. A nova consciência olha para o 

futuro. O espaço é um dado fundamental nessa descoberta. Ele é o teatro dessa nova ação 

por ser, ao mesmo tempo, futuro imediato e passado imediato, um presente ao mesmo tempo 

concluído e inconcluso, num processo sempre renovado (SANTOS, 2017, p.330). 

Recomenda-se, diante dos dados levantado de que são necessárias ações de uma 

monitorização e uma avaliação rigorosa do programa de qualificação executado por entidades 

sem fins lucrativos que, promovem a capacitação, formação, assistência e educação 
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profissional no marco do Programa de Aprendizagem que primam por  jovens vulneráveis e 

em risco.  

É importante uma  monitorização no mínimo anual, para averiguar regularmente a sua 

eficácia. Sugerimos estabelecer alguns indicadores de qualidade que possam monitorar a  

mediação e execução dessas entidades. Que sejam avaliadas antes de permitir a concessão ou 

renovação como: desempenho,  nível de inserção alcançado, sua qualidade, revisão dos 

conteúdos de acordo com a população daquele território, os serviços de assistência. 

Foi constatado que instituições deste tipo podem  facilitar o acesso do(a) jovem, mas 

tem pouca ação em sua extensão aprendizado, qualificação e reinserção ao término dos 

contratos. Não foi percebível um acolhimento após a saída do aprendiz que não foi efetivado 

pela empresa. 

É compreensível na pesquisa a  transição lenta e incerta da escola para a vida ativa 

principalmente em tempos de pandemia. Essa demora gera mais dificuldades para a 

integração no mercado de trabalho devido à falta de experiência. É importante neste contexto, 

o  aumento dos estágios, os cursos de aprendizagem e outras formas de aquisição de 

experiência profissional como formas de obter um trabalho digno. No entanto, estes 

mecanismos podem correr o risco de alguns, serem utilizados como forma de obter mão de 

obra barata ou de substituição de trabalhadores existentes como verificado na pesquisa. 

Para os jovens, as transições entre as fases de vida institucionalizada, especialmente a 

transição da escola para o trabalho, envolvem riscos ou necessidades como visto: desemprego 

juvenil, jovens sem formação profissional e emprego e carreiras profissionais precárias 

representam o aumento de incerteza e insegurança de transições da escola para o mundo do 

trabalho. A saúde mental e física diante do cenário torna-se outro estressor para a transição. 

O contexto pandêmico reafirma as mudanças importantes ocorridas neste século XI 

nas modalidades de organização do trabalho. A incorporação  crescente do  trabalho, o saber 

em novas bases, tornando antiquados os atuais sistemas de educação e formação laboral. 

Mostrando o seu valor histórico e espacial. 
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Para Santos
101

  utilizando uma citação de Marx (apud Capital, I, p. 132, edição de 

M. Harnecker), "o que distingue as épocas económicas umas das outras, não é o que se 

faz, mas como se faz, com que instrumentos de trabalho". Esta noção tem, pois, um valor 

histórico e espacial. A cada lugar geográfico concreto corresponde, em cada momento, 

um conjunto de técnicas e de instrumentos de trabalho, resultado de uma combinação 

específica que também é historicamente determinada(Santos,2008,p.56). 

É perceptível as novas formas de organização da produção de bens e serviços que 

extrapolam o exercício laboral para além do exclusivo local de trabalho tradicional, que passa 

também a ser o espaço da casa. Somado ao uso periódico das tecnologias de comunicação e 

informação inovadoras, tornando possível o ser humano ficar plugado por ―24 horas ao dia‖ 

no trabalho heterônomo. Uma geração que surge em meio essa dinâmica -os nativos digitais.  

Cabe lembrar que a realização crescente do trabalho imaterial nessas condições afeta 

também os(as) jovens trabalhadores que iniciam sua experiência laboral já dentro deste tempo 

determinado, conforme verificado nessa pesquisa. Isso aumenta a pressão por maior tempo de 

uso do trabalho para a sobrevivência. Nesse sentido, podemos verificar com a pesquisa dois 

aspectos ocorrendo nesse processo para a juventude. 

Primeiro a postergação no ingresso no mercado de trabalho que passa a ser 

considerável. Porque as alterações podem ser necessárias devido o conhecimento tornar-se 

cada vez mais o requisito necessário da inserção e sustentação ascendente pelo trabalho para 

os(as) jovens. Ou seja, para o exercício do trabalho de qualidade, a conclusão do ensino 

superior assume cada vez mais relevância, o que exige ingressar mais tardiamente no mercado 

de trabalho. Porém, isso pode ser uma opção para os(as) jovens já ―integrados‖, mas para 

aqueles ―não integrados‖ ocorre um aprofundamento de suas mazelas já presentes no seu 

cotidiano o que repercutirá em mais tempo na Fila De Espera. 

Para além da reconhecida heterogeneidade das maneiras de viver e dos valores da 

juventude em diferentes contextos, a  pesquisa confirma a desigualdade de gênero e raça nas 

formas de  inserção e ocupação. E se ela ocorre pela mediação de uma instituição  sem fins 

                                                 

101
 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnico e tempo, razão e emoção. 4ª ed. Editora 

Edusp,2008 
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lucrativos responsável pela formação e qualificação para o mercado de trabalho a desproteção 

é nítida. 

A pesquisa indica a necessidade de um contínuo exame das relações entre escola e 

trabalho sob o ponto de vista dos jovens, ouvir sua percepção. As relações entre trabalho, 

formação e os jovens não podem ser consideradas excelentes, também não são de todo 

insatisfatórias para a maioria. Os sentidos do trabalho numa primeira experiência estão 

atrelados  a ter um salário em prejuízo  a ser um trabalhador. É percebível  o processo de 

precarização e depreciação do valor de uso e uma  predominância do valor de troca.  

Outro aspecto identificado é de que o trabalho tem sua importância, lugar e sentido 

para o(a) jovem dessa pesquisa. Não parece um valor entronizado como sendo o mais 

importante. Mas, atravessa a vida cotidiana dos jovens. A partir do primeiro início da 

experiência profissional. Um sentido forte é a transição para uma vida adulta e mais 

independência. 

A compreensão alargada do exercício profissional para o jovem apreendida,  não 

aparece, a passagem  para a maioria não resultou em conhecimento ou desenvolvimento de 

competências para o mercado de trabalho. 

O programa de aprendizagem apresenta seus benefícios , uma vez que permite o 

ingresso no mundo do trabalho formal e acesso a renda. Diante de uma realidade como a 

presente, têm o seu aspecto protetivo. No campo da proteção um jovem trabalhando significa 

para famílias vulneráveis, ―um dia a mais de sobrevivência‖. Pode ser uma solução temporária  

pela durabilidade do programa de 2 anos, porém  pode ser um passaporte facilitador.     

 Enfim, é essencial ouvir, ver e qualificar os jovens, os desafios continuam às políticas 

públicas para a juventude. Nessa direção, finalizo essas breves considerações entendendo que 

existe uma população gritando, um sujeito. ―Olha para mim!! Você está me vendo?!‖ 
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ANEXO 

PESQUISA: O EFEITO FILA DE ESPERA: JUVENTUDES, FORMAÇÃO E TRABALHO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -TCLE 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada O Efeito Fila de Espera: 

Juventudes, Formação e Trabalho, com o objetivo principal de analisar dentro do processo de 

inserção ao mundo do trabalho os sentidos que o (a) jovens atribuem a sua primeira 

experiência laboral. Esse documento possui todas as informações necessárias sobre a pesquisa 

que está sendo realizada. Sua colaboração neste estudo é muito importante, mas a decisão em 

participar é voluntária. Para tanto, leia atentamente as informações abaixo e não se apresse em 

decidir. Se você não concordar em participar ou quiser desistir em qualquer momento, isso 

não causará nenhum prejuízo a você. Se você concordar em participar basta assinar essa 

declaração concordando com a pesquisa. Se você tiver alguma dúvida pode esclarecê-la com a 

responsável pela pesquisa - Lucimara B. de Lima Gonçalves. 

Para participar da pesquisa você terá que responder a um questionário contendo algumas 

perguntas abertas e fechadas relacionadas ao tema, você não precisa se identificar. Você terá 

também que concordar que os dados possam ser analisados pelo pesquisador. As respostas 

serão analisadas cientificamente, assim como seus resultados. Todos os procedimentos para a 

garantia da confidencialidade aos participantes serão observados, procurando-se evitar 

descrever informações que possam lhe comprometer. Nas publicações, é garantido que uma 

identificação do participante  não será possível. O benefício esperado com a pesquisa será um 

maior conhecimento dos problemas e necessidades no processo de transição da escola ao 

trabalho para a juventude, e  com esse resultado colaborar de maneira mais efetiva na 

elaboração de ações e políticas a essa população. O risco que você pode correr ao realizar a 

pesquisa é baixo, considerando que os nomes serão anonimizados no grau que for necessário, 

as pessoas responsáveis vão garantir que todos os dados serão tratados confidencialmente 

apenas para o proposito aqui acordado. Diante dessas explicações você acha que está 

suficientemente informado(a) a respeito da pesquisa que será realizada e concorda de livre e 

espontânea vontade em participar, como colaborador, da pesquisa coloque seu nome no local 

indicado. Caso você possua perguntas sobre o estudo ou se pensar que houve algum prejuízo 

pela sua participação, pode conversar a qualquer hora com a coordenadora da pesquisa 

Lucimara B. de Lima Gonçalves através do telefone 011.992.651.748 ou com o Comitê de 

Ética e Pesquisa da PUC-SP, no Tel./FAX: (11) 3670-8466 | e-mail: cometica@pucsp.br  

Diante das explicações você acha que está suficientemente informado(a) a respeito da 

pesquisa que será realizada e concorda de livre e espontânea vontade em participar, 

como colaborador ? * 

o  Sim 

o  Não 
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ANEXO 1 

 

Anexo 01- Sistematização – Catálogo de Teses & Dissertações – CAPES 

Prog. Tipo Instituição Ano Descritor -Jovem Descritor-Juventude Endereço eletrônico 

Título Título 

S
er
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iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
 

PUCSP 1993  Exercício de análise dos 

instrumentos legais do serviço 

social: o hospital das clínicas da 

universidade de São Paulo e o 

Juizado da Infância e Juventude 
da comarca da capital-SP 

http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

D
o

u
to

ra
d
o
 

PUCSP 2000 O Crime não Compensa, Mas 

Não Admite Falhas. Padrões 

Morais de Jovens Autores de 
Infração 

 http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
 

PUCSP 2001 Quando jovens se tornam 

agentes de direitos humanos: 
uma experiencia de formação 

política IBEAC- Cidade 

Tiradentes -1999/2001
  

 http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

D
o

u
to

ra
d
o
 

PUCSP 2003  Juventude, violência e política 

públicas: entre o direito e a 
injustiça 

http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
 

PUCSP 2004 Jovens em cena: o 
desenvolvimento do 

protagonismo juvenil numa 

entidade social de São Paulo 

 http://catalogodeteses.capes.gov.b
r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

D
o

u
to

ra
d
o
 

PUSP 2004 Jovens pais e jovens mães: 

experiências em camadas 

populares  

 http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
 

PUCSP 2004  Juventude em ação! Um estudo 

sobre as experiencias do 
PROJOVEM de desenvolvimento 

humano e social na região sul da 

cidade de São Paulo 

http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
 

PUCSP 2005  A Câmara do Grande ABC e o 

Movimento Regional criança 

Prioridade 1: espaços 
democráticos e estratégicos à 

construção de políticas públicas 

para a infância e juventude -1997 
a 2004 

http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior plataforma Sucupira) 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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o
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PUCSP 2006  Contribuição do Assistente Social 

para a justiça na área da infância 
e da juventude: O laudo social e a 

aplicação da Lei- encontros e 

desencontros. 

http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
  

PUCSP 2006  Avós, Pais e Netos: Relações 
Socioafetivas Intergeracionais em 

situação de pedido de guarda na 

Vara da Infância e 
Juventude/Comarca de Santos 

http://catalogodeteses.capes.gov.b
r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
 

PUCSP 2007 Direito social, poder 

judiciário e serviço social: 
desafios na área da infância e 

juventude 

 http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior plataforma Sucupira) 

 

S
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v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
  

PUCSP 2008 A trajetória de vida de um 

jovem que vivenciou o 
rompimento dos vínculos 

familiares e um longo 

período de abrigamento 

 http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior a plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
  

PUCSP 2010  Política social, saúde mental e 

infância e juventude>a 

medicalização dos transtornos de 
conduta em Carapicuíba 

http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior a plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
 l

 

PUCSP 2011 Juventude e mercado de 

trabalho: a invisibilidade dos 

jovens vivendo com 

HIV/AIDS 

 http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior a plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

D
o

u
to

ra
d
o
 

PUCSP 2012 Significados do trabalho 
informal em Luanda: luta, 

coragem e persistência nas 

vozes dos jovens migrantes  

 http://catalogodeteses.capes.gov.b
r/catalogo-teses/#!/ 

( anterior a plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
 

PUCSP 2012  Políticas Públicas para a 

juventude: a participação do 

jovem em sua construção 

http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior a plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
 

PUCSP 2015 Jovem e programa de 

aprendizagem: proteção ou 

desamparo?' 

 https://sucupira.capes.gov.br/sucu

pira/public/consultas/coleta/trabal

hoConclusao/viewTrabalhoConcl

usao.jsf?popup=true&id_trabalho

=2824368 

 

S
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o
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o
ci

al
 

M
es
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ad

o
 

PUCSP 2016   A prática profissional das (os) 

assistentes sociais no fórum das 
varas especiais da infância e 

juventude da cidade de São 

Paulo: o cotidiano e o seu 
significado' 

https://sucupira.capes.gov.br/sucu

pira/public/consultas/coleta/trabal
hoConclusao/viewTrabalhoConcl

usao.jsf?popup=true&id_trabalho

=3942948 

 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2824368
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2824368
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2824368
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2824368
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=2824368
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=3942948
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=3942948
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=3942948
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=3942948
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=3942948
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PUCSP 2017  Cultura Hip-Hop e Serviço 

Social: a arte como superação da 
invisibilidade social da juventude 

periférica 

https://sucupira.capes.gov.br/sucu

pira/public/consultas/coleta/trabal
hoConclusao/viewTrabalhoConcl

usao.jsf?popup=true&id_trabalho

=5404484 

 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

D
o

u
to

ra
d
o
 

PUCSP 2017  O trabalho das Assistentes 

Sociais do Fórum das Varas 

Especiais da Infância e Juventude 
do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo: tempo de trabalho, 

intensificação e precarização 

https://sucupira.capes.gov.br/sucu

pira/public/consultas/coleta/trabal

hoConclusao/viewTrabalhoConcl
usao.jsf?popup=true&id_trabalho

=5467435 

 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
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ad

o
 

PUCSP 2019 O elo (des)construído: 

trajetórias de jovens 

trabalhadores acidentados no 
contexto do mundo do 

trabalho e da Reabilitação 

Profissional do INSS' 

 https://sucupira.capes.gov.br/sucu

pira/public/consultas/coleta/trabal

hoConclusao/viewTrabalhoConcl
usao.jsf?popup=true&id_trabalho

=7771730 

 

T
o
ta

l 

TES
E 

 

Dissertação  

06 14  

S
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iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
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o
 

PUCRS 1999  Adolescente infrator: um velho 

desconhecido-um estudo sobre as 

representações sociais construídas 
no âmbito do Serviço Social da 

segunda Vara da justiça da 

Infância e Juventude do Rio de 
Janeiro 

http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior a plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
 

PUCRS 2003  Famílias negligenciada? Um 

estudo no âmbito da 1ª Vara de 
Infância e Juventude do Rio de 

Janeiro 

http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior a plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
  

PUCRS 2005 Do menino ao Jovem Adulto 
de Rua Portador de 

HIV/AIDS: um estudo acerca 

de sua condição e modo de 
vida 

 http://catalogodeteses.capes.gov.b
r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior a plataforma Sucupira)) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
  

PUCRS 2001  Pastoral da juventude e formação 

de lideranças 

http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior a plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
  

PUCRS 2005  Juventude e Ato Infracional: as 

múltiplas determinações da 
reincidência 

http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior a plataforma sucupira) 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5404484
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5404484
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5404484
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5404484
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5404484
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5467435
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5467435
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5467435
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5467435
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=5467435
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7771730
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7771730
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7771730
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7771730
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=7771730
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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PUCRS 2007  Justiça restaurativa no sistema de 

justiça da infância e juventude: 
um diálogo baseado em valores  

http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior a plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

D
o

u
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d
o
 

PUCRS 2007 Possibilidades e limites no 
enfrentamento da 

vulnerabilidade social 

juvenil: A experiencia do 
Programa Agente Jovem em 

Porto Alegre 

 http://catalogodeteses.capes.gov.b
r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior a plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

D
o

u
to

ra
d
o

 

PUCRS 2008   PROCESSO DE INCLUSÃO 

ILUSÓRIA: A CONDIÇÃO DO 
JOVEM BOLSISTA 

UNIVERSITÁRIO 

http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior a plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
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ad

o
 

PUCRS 2012 Proteção Social: a 
experiencia dos jovens em 

acolhimento institucional 

 http://catalogodeteses.capes.gov.b
r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior a plataforma Sucupira) 

S
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o
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o
ci

al
 

d
o
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ra

d
o
 

PUCRS 2013  Programas de Capacitação à 

Juventude Latino Americana: um 

estudo comparativo entre 
Argentina e Brasil 

https://sucupira.capes.gov.br/sucu

pira/public/consultas/coleta/trabal

hoConclusao/viewTrabalhoConcl
usao.jsf?popup=true&id_trabalho

=134856 
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PUCRS 2015  O Caleidoscópio da 

(In)Segurança: os reflexos da 
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cidade desigual  

 http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior a plataforma Sucupira) 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
 

UFJF 2012 O projeto de vida dos jovens 
pobres na vivência do tempo 

presente 

 http://catalogodeteses.capes.gov.b
r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior a plataforma Sucupira) 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

M
es

tr
ad

o
  

UFJF 2012 A percepção do 

adolescente/jovem em 
conflito com a lei acerca da 

medida socioeducativa de 

internação: apresentação dos 
impactos da privação da 

liberdade sob a ótica dos 

jovens que passaram pelo 
Centro Socioeducativa de 

Juiz de Fora. 

 http://catalogodeteses.capes.gov.b

r/catalogo-teses/#!/ 

(anterior a plataforma Sucupira) 

T
o

ta
l 

Tese Dissertação 

04 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

 

 

 

PUCSP PUCRS UFPE UFPB
PUCRI

O

PUCG

O
UFRN UFPA UFSC UNESP UFJF

MESTRADO 14 9 4 6 10 2 2 3 2 2 4

DOUTORADO 6 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Anexo 2. Dissertações e Teses -Capes  

Pós-Graduação de Serviço Social 

1990-2020 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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 Anexo 3. Pesquisa na base "Áreas do Conhecimento=Ciências Sociais Aplicadas, 

Subcategoria=Serviço Social" – Scielo 

R
ev

is
ta

 Título Ano 

V
o

lu
m

e
 

N
ú

m
er

o
 

Endereço eletrônico 

Descritor/Juventude Descritor/Jovem 

R
ev

is
ta

 

K
at

ál
y

si
s 

 

Cultura Hip-Hop e Serviço Social: 

a arte como superação da 

invisibilidade social da juventude 

periférica 

 

2
0

2
0
 

0
3
 

0
1
 

https://doi.org/10.159

0/1982-

02592020v23n1p111 

 

S
er

v
iç

o
 S

o
ci

al
 

&
 S

o
ci

ed
ad

e A manipulação das consciências em 

tempos de barbárie e a 

criminalização da juventude negra 

no Brasil 

 

2
0

1
8
 

 

1
3

3
 https://doi.org/10.159

0/0101-6628.158 

 

R
ev

is
ta

 

K
at

ál
y

si
s 

 

O lócus do jovem 

pobre na sociedade a 

partir do boom dos 

rolezinhos 

2
0

1
6
 

1
9
 

0
1
 

https://doi.org/10.159

0/1414-

49802016.00100013 

 

R
ev

is
ta

 

K
at

ál
y

si
s  

 

Percepções sobre 

violência no cotidiano 

dos jovens 

2
0

1
6
 

1
9
 

0
1
 

https://doi.org/10.159

0/1414-

49802016.00100004 

 

R
ev

is
ta

 

K
at

ál
y

si
s  

Juventude(s) e políticas 

públicas 
 

2
0

1
6
 

1
9
 

0
1
 

https://doi.org/10.159

0/1414-

49802016.00100001 

 

R
ev

is
ta

 K
at

ál
y

si
s 

 

Jovem como agente 

estratégico de 

desenvolvimento: 

entre discursos e 

políticas 

 

2
0

1
6
 

1
9
 

0
1
 

https://doi.org/10.159

0/1414-

49802016.00100011 

 

R
ev

is
ta

 

K
at

ál
y

si
s  

 

Estado, sociedade e 

políticas de trabalho e 

emprego voltadas para 

os jovens no Brasil 

2
0

1
6
 

1
9
 

0
1
 

https://doi.org/10.159

0/1414-

49802016.00100007 

 

R
ev

is
ta

 

K
at

ál
y

si
s 

 

Os jovens das 

camadas populares na 

universidade pública: 

acesso e permanência 

2
0

1
6
 

1
9
 

0
1
 

https://doi.org/10.159

0/1414-

49802016.00100003 

 

https://doi.org/10.1590/1982-02592020v23n1p111
https://doi.org/10.1590/1982-02592020v23n1p111
https://doi.org/10.1590/1982-02592020v23n1p111
https://doi.org/10.1590/0101-6628.158
https://doi.org/10.1590/0101-6628.158
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100013
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100013
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100013
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100004
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100004
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100004
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100001
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100001
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100001
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100011
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100011
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100011
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100007
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100007
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100007
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100003
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100003
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100003
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Quadro 8: Características de perfil de cada entrevistado da Configuração 

Nome Idade Cor Posição 

na 

família 

Escolaridade Tipo 

escola 

Situação 

no 

mercado 

de 

trabalho 

Onde 

encontrei 

Tais 20 Preta Filha Cursava 1º 

ano ensino 

superior 

P+ P** Trabalha 

Programa 

Jovem 

Aprendiz 

RENAPS 

Tiago 21 Branco Filho Terminou o 

ensino 

médio/não 

estava 

estudando 

P+P** Trabalha 

Programa 

Jovem 

Aprendiz 

RENAPS 

Miriam 18 Preta Filha Cursava 1º 

ano ensino 

superior 

P+P** Trabalha 

Programa 

Jovem 

Aprendiz 

RENAPS 

Larissa   Filha Cursava 2º 

ano ensino 

médio 

 Ex-

aprendiz 

Trabalho 

informal 

CIEE 

Leticia 20  Filha     

R
ev

is
ta

 

K
at

ál
y

si
s  

Juventude latino-americana e 

mercado de trabalho: programas de 

capacitação e inserção 

 

2
0

1
6
 

1
9
 

0
1
 

https://doi.org/10.159

0/1414-

49802016.00100009 

 

 

R
ev

is
ta

 

K
at

ál
y

si
s Práticas de lazer e espaços públicos 

de convivência como potência 

protetiva na relação entre juventude 

e risco 

 

2
0

1
6
 

1
9
 

0
1
 

https://doi.org/10.159

0/1414-

49802016.00100006 

 

R
ev

is
ta

 

K
at

ál
y

si
s Um arlequim jamais terminado: 

teatro, juventude e direito à cultura 

na periferia francesa 

 

2
0

1
1
 

1
4
 

0
2
 

https://doi.org/10.159

0/S1414-

49802011000200006 

 

R
ev

is
ta

 

K
at

ál
y

si
s 

Juventude e restaurantes fast food: 

a dura face do trabalho flexível 
 

2
0

0
9
 

1
2
 

0
2
 

https://doi.org/10.159

0/S1414-

49802009000200003 

 

https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100009
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100009
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100009
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100006
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100006
https://doi.org/10.1590/1414-49802016.00100006
https://doi.org/10.1590/S1414-49802011000200006
https://doi.org/10.1590/S1414-49802011000200006
https://doi.org/10.1590/S1414-49802011000200006
https://doi.org/10.1590/S1414-49802009000200003
https://doi.org/10.1590/S1414-49802009000200003
https://doi.org/10.1590/S1414-49802009000200003
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