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Resumo Abstract

O problema do trabalho infantil
atinge, atualmente, cerca de 400
milhOes de criangas no mundo e

vem preocupando diversas organi-
zacOes govemamentais e näo

governamentais, bem como, outras
entidades de varios !Daises, princi-

palmente nas sociedades que
buscam urn modelo democratico e

mais justo de organizagao. A pre-
sente dissertacäo resultou de uma
investigagao sobre a contribuicao

das universidades para a superagäo
desse serio fenCimeno, uma vez que

cabe a elas, particularmente as
ptiblicas, investir em pesquisas que
contribuam para o enfrentamento

dos problemas que afetam suas
respectivas sociedades.

There are approximately 40 million
child labourers around the world
today. This problem is a major
concern for world-wide governmental
and non-governmental organizations
that strive for more democratic and
just societies.

This study is the result of an
investigation into how much
universities have contributed to the
solution of this serious problem, as
one of the main responsibilities of
public universities is to invest in
researches that may contribute to the
solution of problems that affect the
societies in which they
are inserted.
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Sociologia EconOmica pela Universidade Tecnica de Lisboa.
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Introducfio

Por muito tempo a educacao
tratou de planejar e desenvolver

as suas atividades a partir de uma vi-
sa() de homem e, em consequencia,
de crianca ideal, a-hist6rica e
ca. Essa antropologia descontex-
tualizada da realidade brasileira le-
vou a uma pratica conservadora, de
acordo corn os interesses das classes
dominantes, preparando os individu-
os para servirem a patria e ao merca-
do. Sendo assim, a utilizacao dos
metodos europeus pelos militares e a
posterior desportivizacao da educa-
cao fisica serviram como instrumen-
tos necessarios a rnanutencao da or-
dem e do progresso. As criancas de
rua, de favelas, filhas de trabalhado-
res, e mesmo elas prOprias, trabalha-
doras, foram obrigadas a adaptar-se
a esse processo de duas vias: o mais
longo, adaptando-se e terminando
como seus pais, explorados pelo sis-
tema, e o mais curto, resistindo atra-
ves da violencia e acabando nos pre-
sidios ou assassinadas. Foi nas duas
ultimas decadas que a educagao fisi-
ca buscou, corn auxilio da sociolo-
gia, da filosofia, da antropologia e de
outras areas das ciencias hurnanas,
instrumentos te6ricos e metodo16-
gicos que a possibilitasse conhecer
para intervir, a fim de contribuir para
a transformacao da sociedade atra-

ves do enfrentamento de problemas
socials, culturais, pedag6gicos, entre
outros, inerentes a area de educacao
fisica. 2

Esse foi urn dos fatores que nos
motivou, em nossa dissertagao, a in-
vestigar a contribuicao das universi-
dades brasileiras e portuguesas no
estudo do problema do trabalho in-
fantil, tendo como objetivo contribuir
para urn projeto que vise o
enfrentamento deste problema, talvez
corn mais eficiencia. Dessa forma, in-
vestigamos a producao de conheci-
mento e a intervencao dos meios aca-
demicos sobre o trabalho infantil. A
metodologia de pesquisa que utiliza-
mos seguiu o metodo cientffico, par-
tindo da investigagão do objeto, e
retornando a ele para a realizacäo da
critica aos resultados. Atraves da mi-
ke documental e is revisao biblio-
grafica verificamos, de uma forma
geral, a producao academica das uni-
versidades brasileiras e portuguesas e,
de uma forma mais detalhada e siste-
matizada, a Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) e a Univer-
sidade Tecnica de Lisboa (UTL),
que serviram de amostragem para
nossa pesquisa.

Pudemos concluir que, de 1987
a 1996, foram realizados doffs traba-
Ihos na UTL e vinte, na UFSC que
trataram do fenOmeno do trabalho
infantil. Levamos em consideracao
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que o debate tern se expandido nos
Oltimos anos e e possivel que, em
1997, novos trabalhos comecaram a
ser realizados. Contudo, diante da
gravidade do problema, apontamos
para a necessidade de urn
envolvimento major das universida-
des corn os problemas sociais e, corn
isso, a busca de saidas mais eficazes
para esses problemas. Verificamos
que, dos vinte trabalhos encontrados
na UFSC, apenas tres sao pesquisas.
Sao eles: na Psicologia, 3 uma tese de-
fendida na Franca e ainda nä.°
traduzida para o portugues; no direi-
to,' uma tese nao diretamente relacio-
nada ao problema do trabalho infan-
til; e, na educacao fisica, 5 uma pes-
quisa ainda em andamento. Esses tra-
balhos, embora realizados na mesma
instituicao, nao apresentaram articu-
lacao entre si, nem mesmo os pesqui-
sadores se reconheciam. Os dois tra-
balhos encontrados na UTL referen-
tes a area de Sociologia EconOrnica,6
sao unidades de uma pesquisa mais
ampla sobre a "pobreza infantil em
Portugal". Essa pesquisa portuguesa
e recente e encontra-se em fase ini-
cial. Em sintese, a contribuicao aca-
arnica na resolucao da problemati-
ca do trabalho infantil encontrou-se,
ate o momento, restrita ao meio aca-
demico, sendo que as primeiras pes-
quisas que visam o envolvimento com
as lutas de segmentos populares co-

mecum timidamente a serem
esbocad as .

Esta pesquisa tenta demarcar as
contribuicOes que investigac6es aca-
&micas podem vir a dar para a bus-
ca da resolucao do problema do tra-
balho infantil, um problema atual e
emergente, que representa o resulta-
do de urn processo histOrico de ex-

ploracäo das classes trabalhadoras.8
Faz-se necessario entaminhar pianos
de acão que tratem de mobilizar for-
gas no seu combate. Para isso, preci-
samos de um trabalho seri°, cientifi-
co, coletivo. Trabalho este, compro-
metido corn uma vida mais digna para
milhOes de criancas que tem seu fu-
turo prejudicado pelo trabalho pre-
coce. Assim sendo, a producao aca-
arnica estara comprometida corn os
problemas emergentes da sociedade.
Este estudo, agora concretizado, ser-
vira como material de pesquisa e tra-
balho para entidades envolvidas no
combate ao trabalho infantil, as guars
poderao reivindicar o compromisso
da academia corn investigagOes e in-
tervencOes cientificas, que venham a
contribuir na construgäo de um mun-
do melhor para todos.

Na Educacao Fisica, procura-
mos estar articulados corn outras dis-
ciplinas na busca desse ideal, de co-
nhecer a realidade tal como ela e, e,
a partir da emissao de um juizo de
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valor refletido a luz dos interesses das
classes populares, calcular nossas
metas, nosso projeto coletivo de ho-
mem e de sociedade. Sendo assim,
importante conhecer a crianga que
fi-eqUenta a escola ptiblica brasileira,
saber porque ela nao se matriculou
ou porque ela evadiu, repetiu ou foi
expulsa da escola; como vive; onde
brinca, joga, trabalha, estuda; o que
pensa, sente e faz. Enfim, compreen-
der este universo atual no qual se de-
senvolvem as nossas criancas, toma-
se fundamental para realizarmos um
projeto coletivo comprometido corn a
transformacao da sociedade, tendo
como meta o projeto socialista.

A problematica do traba-
lho infantil

Em 1997, o Fundo das NagOes
Unidas Para a Infancia (UNICEF)
publicou urn relat6rio sobre a situa-
cao mundial da infancia. 8 0 terra
abordado foi o problema do traba-
lho infantil, que atinge 400 milh6es
de criancas em todo o mundo, mui-
tos dos casos em situagOes de risco e
de exploracão. Isso vem a confirmar
o relat6rio da Organizacao das Na-
cres Unidas (ONU), divulgado em
julho de 1996, onde a diferenca da
qualidade de vida nos parses ricos e
pobres do globo continua a aumen-

tar. Baseados em indicadores do ni-
vel de vida, econOmicos, de satide e
de educacao, chegaram a conclusao
que existem 1,6 bilhOes de pessoas
vivendo abaixo da linha de pobreza
no mundo. Enquanto isso, urn total
de 358 multimilionarios ocupam o
topo da lista dos que mais lucram no
mundo, corn uma rends superior a
soma dos parses onde vivem 45% da
populacäo do planeta.

0 que esta na base dessas con-
tradicOes? Condicionantes hist6rico-
culturais, falta de governo compro-
metido corn problemas sociais, falta
de justica, uma tendéncia natural do
desenvolvimento capitalista, a ansia
pelo lucro de bancos e empresarios,
etc...? Talvez esses elementos somem-
se a uma politica internacional, dita-
da pelas instituicOes que orientam a
economia no mundo, onde a ordem
para a competicao no mercado e a
flexibilizacao do emprego, a diminui-
ca.() do custo do trabalho,
do a remuneracio do trabalhador e
o ntimero de postos de trabalho, le-
vando ao desemprego e, pior, ao tra-
balho escravo. 0 fenOmeno do tra-
balho infantil, que reaparece 9 nos
paises desenvolvidos e se alastra ra-
pidamente nos ditos [Daises em desen-
volvimento, a consequencia dessa
nova ordem polftica e econOmica que
exige urn trabalhador mais barato e,
ao mesmo tempo, mais qualificado,
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ou ainda, urn menor rdimero de tra-
balhadores para quantidade maior de
trabalho. Assim, o custo da produ-
cão a reduzido, ao mesmo tempo que
näo sac) atendidas as condicoes mi-
nimas de seguranga e de qualidade
das condigOes de trabalho, resultan-
do na perda de muitas conquistas tra-
balhistas. Esse movimento tern gera-
do o desemprego e, em conseqiien-
cia, surge o subemprego como alter-
nativa para a crise atual do modelo
capitalista.

A Organizagäo Internacional do
Trabalho (OIT) vem denunciando
que a exploracao da mao-de-obra
infantil colabora corn uma tendencia
internacional que compromete as
conquistas e garantias dos trabalha-
dores. A convengão 138 da OIT,
datada de 1973, e ratificada por 46
paises inclusive, Portugal, estabelece,
em 15 anos, a idade onde a crianga
conclui a escolaridade obrigat6ria,
como a idade minima para ingresso
ao mercado de trabalho. Em Portu-
gal, pals economicamente desenvol-
vido e industrializado, o trabalho in-
fantil contribui corn a forga de traba-
lho de 200 mil criangas, sobre uma
populacao de 10 milhOes. Segundo
o RelatOrio da Conferencia Opera-
ria Independente, realizada na cida-
de de Banska Bystrica, na Eslovaquia,
em margo de 1995, a maioria desses
trabalhadores infantis fazem parte dos

segmentos mais pobres da socieda-
de. Em 1995, a Confederagâo Na-
cional de Aga() Sobre o Trabalho In-
fantil (CNASTI) e o Instituto de
Apoio a Crianga (IAC) coordenaram
urn grupo de trabalho, a fim de ana-
lisar e debater a complexa realidade
do trabalho infantil em Portugal.

Nesse relat6rio, a Inspecgio Ge-
ral do Trabalho (IGT/Portugal) divul-
gou que de 1990 a 1995 foram de-
tectados pela IGT, apenas 1434 ca-
sos de trabalho infantil, na faixa etaria
dos 10 aos 14 anos. Desses, 30,7%
dos casos atuam nas atividades do yes-
tuario e de confeccOes, 10,3%, na
&Istria textil, 18%, na indtistria do cal-
gado, 12,3%, na construgäo civil, 6,2,
na hotelaria, 2,2%, no mobiliario e
20,3%, em outras atividades. Contu-
do, esses ntimeros näo representam
a realidade da explorag-ao infantil em
Portugal, devido as limitagOes na
abrangencia e nas estrategias da fis-
calizacão. Portugal é urn dos paises
que aderiu as designacOes da Con-
vencao dos Direitos da Crianca, ado-
tada pela Assemblêia das NacOes
Unidas, em 20 de Novembro de
1989, assumindo a responsabilidade
de determinar a fixacao de uma ida-
de minima para a admissao ao traba-
lho, no artigo 122 do decreto-lei
n° 396/91, onde se le:
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A idade minima de acesso ao merca-
do de trabalho em Portugal sera eleva-
da, em I de Janeiro de 1997, dos 15
para os I 6 anos, uma vez que os me-
notes sujeitos a escolaridade obnga-
&ink de nove anos, de acordo com a
Lei de Bases do Sistema Educativo,
completam-na, pela pnineira vez, no
final do presente ano lectivo.

A CNASTI define o trabalho in-
fantil como:

todo o trabalho desempenhado por
thanga com idade inferior a 15 anos
e/ou sem escolaridade obligatOna con-

achda que em situagio de tra-
balho	 ou familiar, ou em
actividades fora dos locals 'tradicio-
flair' de trabalho (empresa ou gbrica)
e que, de Forma regular, contribuem
para a subsistencia do agregado fami-
liar desde que seja de molde a corn-
prometer o normal desenvolvimento
da cnanga, considerado este no piano
da sacide, krmagio moral e educa-
0-0.co

No Brasil, o ntimero de criancas
trabalhadoras entre 10 e 14 anos, e
estimado, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE), em 3,5
milhi5es. 0 preprio diretor da OIT
afirmou que "6 dificil encontrar no
Brasil uma mercadoria que na cadeia
produtiva näo tenha por tras a mao
de obra infantir. Em 1980, eviden-
cias oferecidas pela Pesquisa Nacio-
nal por Amostragem de Domicilio
(PNAD) revelou que o trabalho in-

fantil e uma pratica comum. Urn es-
tudo realizado pelo IBGE/UNICEF
em 1986, sobre o "Perfil Estatistico
de Criancas e Kies no Brasil", reve-
lou a seguinte distribuicio da utiliza-
cäo da mäo-de-obra de trabalhado-
res entre 10 e 17 anos: na agricultu-
ra 42,9%, na indiistria de transfor-
maga° 14,9%, em prestacäo de ser-
vicos 20,7%, no comercio de merca-
dorias 10,3%, na inclCistria da constru-
cao civil 3,9%, em outras atividades
7,5%. Num total de 7.020.623 tra-
balhadores infanto-juvenis.

Em 1996, no Mexico, o "Tribu-
nal Nacional PreparatOrio ao Tribu-
nal Internacional Independente Con-
tra o Trabalho Infanta" elaborou e
publicou urn relaterio denunciando
a exploracäo do trabalho infantil.
"Dos virios casos que tomamos co-
nhecimento no processo de investi-
gaclo, trazemos, como testemunho
ao Tribunal, cinco provas deste cri-
me que se comete contra a crianca
no Brasil. "Resumidamente, temos: na
Indiistria do Sapato do Rio Grande
do Sul, 33 mil criancas que cortam,
dobram, costuram, aparam, colam e
lixam sapatos, em ambientes fecha-
dos, corn o cheiro da cola, corn o po
das lixeiras, o barulho das ma.quinas
e sem a menor protecao; nas carvo-
arias do Mato Grosso do Sul, que
fornecem energia para sidertirgicas
importantes no pals, o trabalho infan-
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til e estimado em 2.500 criangas que
ajudam seus pais desde muito peque-
nas; nos canaviais, nem a lei de proi-
bigao de crianga e respeitada. Para
cada cortador adulto ha uma crian-
ca ou adolescente rebocando os fei-
xes de cana de acticar para o trator;
no estado de Sao Paulo, em 1990,
trabalhavam nos canaviais 57 mil cri-
angas; em Alagoas, entre 6 e 13 anos,
50 mil trabalham atualmente no cor-
te da cana-de-agticar; no estado da
Bahia, calcula-se que 25%, numa po-
pulagao de 1 milhao de trabalhado-
res sisaleiros, sao criancas que, des-
de os quatro anos, comecam a aju-
dar os pais no cultivo do sisal.

Embora a exploracao do traba-
lho infantil seja uma pratica comum
no Brasil, a Constituicao Brasileira no
seu artigo 227 regulamenta:

E clever da familia, c/a sociedade e do
Estado assegurar a crianca e ao ado-
lescente, coin absoluta priondade, o
direito a vida, a sailde, a alimentacio,

educagdo, ao lazer, a profissio-
nalizacio, a cultura, a dignidade, ao
respeito, a liberdade e a convivéncia
familiar e comunitAria, akin de colocl-
los a salvo de Coda forma de negligen-
cia, violencia, crueldade e opressio.

Em juiho de 1990, concluiu-se o
Estatuto da Crianga e do Adolescen-
te (ECA), regulamentando o artigo
227 da constituicao de 1988, trans-

formado-se na lei 8069/90. Com to-
das as contribuicOes que o Estatuto
traz, a regulamentacao da idade mi-
nima ainda e precaria. No seu artigo
60 diz: " E prmbido qualquer tipo de
trabalho a menores de 14 anos, sal-
vo na conchOo de aprendiz'. Mui-
tas vezes, a em nome dessa aprendi-
zagem que o trabalho infantil vein sen-
do justificado e camuflado. Sabemos
que o trabalho infantil, alem de ser ile-
gal, ocupa o lugar do trabalho adul-
to, nao respeitando os direitos ja con-
quistados pelos trabalhadores. Con-
tribui, tambem, para a evasào esco-
lar, nao permitindo que a crianca
acompanhe em condicaes adequa-
das as atividades escolares e traz, ge-
ralmente, problemas de saiide graves
para a crianca, entre outros desdo-
bramentos.

Reflexiies transitOrias
sobre o aspecto estuda-
do

Diante do estudo que realiza-
mos, nos deparamos corn inCimeras
propostas e iniciativas para a supe-
racao do problema do trabalho in-
fantil. Destacamos a importancia de
termos como aliados os mais diver-
sos setores da sociedade, tendo a uni-
versidade urn papel importante nes-
sa luta.
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Em nivel internacional, a OIT e
a UNICEF engajaram-se num movi-
mento internacional de combate ao
trabalho infantil, que envolve ONGs,
sindicatos e outras entidades do mun-
do todo preocupadas corn o proble-
ma. Como estrategia a nivel mundi-
al, essas entidades tern o compromis-
so de mobilizar esforcos, ampliando
o nilmero de 'Daises a ratificar a con-
vencao 138 da OIT e a promover
grandes eventos de sensibilizacão da
opinião publica. Em muitos casos, a
luta contra o trabalho infantil esta
baseada em interesses econOmicos
dos poises desenvolvidos que sao pre-
judicados pelos produtos que tern, em
sua base de produgao, a mao-de-obra
infantil, pois essas entram no merca-
do de trabalho a precos menores que
alguns produtos produzidos corn so-
fisticadas tecnologias. Os motivos que
nos levam a combater o trabalho in-
fantil devem ser a justica social atra-
vês de uma infancia protegida inte-
gralmente para todas as criancas do
globo. A globalizacao deveria ser isso,
justica social e desenvolvimento hu-
mano para toda e qualquer comuni-
dade do mundo e nao apenas para
os paises ricos. E necessario a busca
de aliangas entre os diversos paises
interessados, buscando boicotar se-
tores da economia daqueles parses
que se utilizam da mac) de obra in-
fantil.

Em nivel nacional, temos iniciati-
vas diversas, tanto no Brasil como em
Portugal. Destacamos aquelas que
tern trazido maior contribuicao na re-
solucão do problema. Como vere-
mos a seguir, essas estrategias estao
sendo pensadas e utilizadas ha pou-
co tempo, mas ja mostram algum re-
sultado. A tftulo de comparacao, ye-
rificamos que o percentual do traba-
lho infantil portugues e levemente
inferior ao brasileiro. Enquanto no
Brasil as estatisticas do 1BGE anunci-
am 3,8 milhOes de criangas trabalha-
doras, o que corresponde a 2,3% da
populacao total do pais, em Portu-
gal, o "RelatOrio sobre o Trabalho In-
fanta de 1997" aponta 200 mil cri-
ancas, o que corresponde a 2,2 %
da sua populagao.

Segundo a CNASTI, em Portu-
gal, o trabalho infantil sera superado
corn a definicio de polfticas integra-
das, de carater social, econ'Ornico,
buscando prevenir e resolver a pro-
blematica. Algumas dessas polfticas
foram formuladas, outras ja estao em
vigor. E o caso da busca da melhora
na situacao s6cio-econOrnica das fa-
milias, atraves de programas como o
de renda minima para a familia po-
bre. Embora essa seja uma medida
paliativa e compensat6ria que nao
resolve o problema, ela pode somar-
se a outros esforcos que podem tra-
zer bons resultados. E preciso cons-
truir uma politica que permita a po-
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pulagao ter acesso, nao ao "minimo
social", mas ao suficiente para viver
dignamente, sem precisar utilizar-se
de alternativas como o trabalho in-
fantil.

E preciso articular urn grupo de
trabalho nacional, envolvendo orga-
nizagOes governamentais, empresari-
os e ONGs, desenvolver estudos e
intervencOes pluridisciplinares para
formulacao de politicas sociais de
combate ao trabalho infantil, criar
programas de intervencao direta no
problema e de apoio a iniciativas lo-
cais, reforcar o apoio a fiscalizacao
palica do use da mao-de-obra in-
fantil, formando fiscais, criando estra-
tegias para ampliar a fiscalizagao para
areas ainda nao acessiveis, como o
meio domestico, o meio rural e a eco-
nomic informal.

Em nivel local, e preciso criar
equipes de intervencao, que conhe-
gam a realidade das familias, suas ne-
cessidades, valores e capacidades.
Com uma certa periodicidade, reali-
zar campanhas nacionais e regionals
de divulgagao e acao contra o traba-
lho infantil, tendo, como objetivo
prioritario, a prevengao do proble-
ma, conscientizando a populagao e
criando espacos de lazer e ensino ex-
tra-escolares. Garantindo, corn isso,
a escolaridade obrigatOria, ao mes-
mo tempo, buscando a qualificagao

dos profissionais, bem como, das es-
truturas gerais das escolas pCiblicas.
Deve ser urn dos objetivos desses pro-
gramas: "nenhuma crianca fora da
escola". Faz-se necessario ainda, uma
reforma curricular das escolas no sen-
tido de atender aos interesses das
classes populares, buscando comba-
ter a evasao e a repetencia escolar e
incluir no universo dos seus conteir-
dos, temas mais prOximos da realida-
de dessas criangas, como por exem-
plo, o problema do trabalho infantil.
Para isso, a preciso estudar a fundo o
fenOmeno da evasao escolar e da
multi-repetencia, investindo na sua
solucao. Por fern, e preciso investir em
estudos relativos ao trabalho infantil
para conhecer melhor o fenOmeno,
na sua amplitude.

No Brasil, a mobilizacao nacio-
nal pelos direitos da crianga e do ado-
lescente, iniciada na decada de oi-
tenta, originou o Estatuto da Crian-
ga e do Adolescente. Essa nova lei ja
esta em vigor e torna as criangas "su-
jeitos de direitos", protegidas integral-
mente, independente de sua situagao
sOcio-econOmica. Esse novo carater
vai permitir que surja uma nova poli-
tica de protecao a crianca no Brasil.
Surge, desta forma, a ideia de que a
crianga deve ser sujeito de sua edu-
cacao, deve participar da vida comu-
nitaria e da sociedade, ao mesmo
tempo que e protegida por ser um
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participante especial, em condigOes
peculiares de desenvolvimento. Esse
movimento de mobilizacao busca a
erradicacao do trabalho de criancas
ate 14 anos, e a protecäo ao adoles-
cente trabalhador, de todas as for-
mas de exploracao, a garantia da es-
cola ptiblica, gratuita e de qualidade
para todos, o acessapermanencia e
retorno a escola, a construcão de es-
trategias para melhorar a renda das
familias.

Ainda n5.o podemos deixar de
exigir a ratificagao da convencão 138
e da recomendacäo 146 da OIT, no
sentido de aumentar a idade minima
para o trabalho, ao mesmo tempo
que realize uma fiscalizacao eficaz
contra o trabalho infanto-juvenil,
mobilizando e sensibilizando a socie-
dade para a fiscalizacao, e ainda, res-
ponsabilizando o Conselho Nacional
da Crianca e do Adolescente a criar
pareceres sobre politicas referentes
aos mesmos. Mesmo porque, o Brasil
é urn dos 'Daises que tern a menor ida-
de minima para o trabalho na Ameri-
ca Latina, 14 anos em 1997, enquan-
to no Uruguai e de 16 e em Cuba,
de 17 anos.

E preciso, ainda, a articulacao de
politicas de emprego para os pais de

aumentando a renda famili-
ar, articulados corn programas de
atencao a criancas e adolescentes; a

criacao de bolsas-educagao, progra-
mas culturais, esportivos e de lazer, e
incentivo a organizacOes populares;
a capacitacao dos professores da
rede publica para os problemas refe-
rentes ao trabalho infanto-juvenil; urn
eficaz programa nacional de renda
minima, bem como, a realizacao de
programas de geracâo de renda para
familias e comunidades, sao algumas
das iniciativas que podemos utilizar.

Quanto a articulacäo e mobili-
zacao de entidades, precisamos ga-
rantir que conste nas agendas politi-
cas do executivo, judiciario e
legislativo, bem como, nos sindicatos,
conselhos, ONGs, entre outros, a
erradicacao do trabalho infantil e o
direito a formagao profissional, a pro-
tecao ao adolescente no trabalho, a
criacäo de mecanismos para promo-
ver a articulacao de nticleos de pes-
quisa, fOruns e conselhos, o resgate
e a ampliagao da producao de co-
nhecimento sobre a crianca e o ado-
lescente, programas e projetos volta-
dos a educacao e a formacao profis-
sional.

0 investimento em educacao é
um dos maiores aliados na luta con-
tra o trabalho infantil no Brasil. Deve
ser prioridade do governo o acesso e
a permanencia de todas as criancas
brasileiras na escola ptiblica, gratuita
e de qualidade. Para isso, os profes-



Ano X, n2 11 , Julho/1998

sores precisam receber bons salasios,
corn formagOes periOdicas, preparan-
do-os para assumirem as criangas,
bem como, para enfrentarem seus
problemas de dificuldade de apren-
dizagem, de relacionamento, de con-
centracao, de desnutrigao, de violen-
cia, entre outros. 0 professor nao
deve arcar corn todo o problema que
e social, mas a ele devem ser dadas
todas as condicOes de educar a crian-
ca brasileira na sua diversidade.

Por isso, nao podemos deixar a
hipocrisia passar em branco. Recen-
temente, em 15 de outubro de 1997,
o governo brasileiro lancou a cam-
panha "lugar de crianga a na esco-
la", onde busca erradicar prioritaria-
mente os casos mais intoleraveis de
trabalho infantil, como e o caso das
criancas que trabalham nos fornos de
carvao em Mato Grosso, na extra-
cao de pedras, no beneficiamento do
sisal, na agroindOstria canavieira e na
extracao do sal. Nos dois anos inici-
ais, sera) 30 mil criangas brasileiras
que receberao uma "bolsa-escola" de
50 reais para sairem do trabalho e fre-
qiientarem a escola publica. Tem sido
pratica do governo, divulgar ampla-
mente esse programa, os incentivos
a pesquisa do Eerier-nen°, as fiscaliza-
gaes, os programas de geracao de
renda, o reforgo escolar, entre ou-
tros eventos.

Enquanto isso, o trabalho infan-
til continua a aumentar, as 30 mil
criancas que ganharao uma bolsa es-
cola do governo, representam muito
pouco diante dos 3,5 milhOes de
criangas trabalhadoras divulgadas
pelo IBGE. Elas representam a mes-
ma quantidade de criancas que en-
tram anualmente no mercado de tra-
balho. Portanto, se o governo retira
30 mil criangas em dois anos de pro-
grama, ingressam outras trinta mil, so
em urn ano. Alern disso, essas crian-
gas, ao chegarem na escola, irao en-
contrar toda especie de preconcei-
to, uma escola que nao esta prepa-
rada para ela e que nao a quer por
perto, porque ja tern muitos proble-
mas. A bolsa-escola que chega na
familia, mal (la para uma cesta basi-
ca, sendo utilizada, em muitos casos,
pelos pais, os quais, sem o minim()
amparo psicolOgico, pedagOgico e
social, a utiliza das mais diversas for-
mas.

0 mais grave 6 que o governo,
ao mesmo tempo que divulga corn
entusiasmo suas iniciativas de corn-
bate ao trabalho infantil, e um dos
principais provocadores do fename-
no, ou seja, a politica econOmica que
vem sendo adotada pelo governo
brasileiro, e por grande parte da co-
munidade internacional, dependen-
te do financiamento de bancos inter-
nacionais, tern provocado diversos
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problemas como: o aumento no de-
semprego, a ma distribuicao de ren-
ds, o exodo rural, o surgimento de
novas formas de pobreza, a precarie-
dade das politicas ptiblicas, entre
outros. Com isso, quern mais sofre
sao as familias e suas comunidades,
ja que a prioridade nacional tern sido
o mercado financeiro, mesmo por-
que, o governo brasileiro investiu, só
ern 1996, 15 bilhOes de d6lares dos
cofres ptiblicos para sanear as divi-
das e evitar a falencia de bancos pri-
vados. Portanto, a hipocrisia do go-
verno divulgar que tern priorizado a
inlancia brasileira, quando, na ver-
dade, tern contribuido para o aumen-
to da pobreza e, conseqUentemente,
do trabalho infantil.

Resta dizer que, em 1996, o "Tri-
bunal Internacional Independente do
Mexico Contra o Trabalho Infanta"
julgou e condenou as multinacionais,
os grandes bancos, as grandes insti-
tuicOes financeiras internacionais, ou
seja, as multinacionais americanas,
francesas, inglesas, alernas, japonesas,
que convocam, nos paises em fase de
desenvolvimento, criancas e adoles-
centes para o trabalho, quando as leis
ern vigor os proibem, transferindo as-
sim o emprego de milhOes de assala-
riados para paises onde o custo do
trabalho e mais baixo. Foram citadas
as multinacionais, Reebok, Coca
Cola, Volkswagem, indtistria do brin-

quedo de Hong Kong, entre outras.
Da mesma forma, foram condenados
os governos que se colocam ao lado
dessas multinacionais exploradoras
do trabalho infantil que, ern muitos
casos condenam tal iniciativa somente
no discurso, mas nao investem numa
politica, bem como numa legislagão
mais rigorosa ao combate do traba-
lho infantil. 0 tribunal finalizou acu-
sando o Fundo Monetario Interna-
cional e o Banco Mundial como os
principais culpados pelo trabalho in-
fantil. Segundo o relat6rio, em todos
os paises, a extensao do trabalho in-
fantil a conseqiiencia da aplicaca'o
dos pianos de ajuste estrutural exigi-
dos pelo FMI, como condicao para
obter os creditos do banco mundial.
Ou seja, todos os 'Daises que compa-
receram ao tribunal relataram que o
desenvolvimento do trabalho infantil
esta intimamente ligado: a reducão de
verbas destinadas as politicas sociais,
a privatizacäo de escolas ptiblicas e,
em conseqiiencia, a evasão escolar
das criancas mais pobres, ao aumen-
to da pobreza, a desregulamentagao
do trabalho, bem como, dos direitos
trabalhistas e aos pianos de
privatizacao que acabam por gerar
mais desemprego.

Dessa forma, constatamos que a
contribuicao universitaria poderia ter
resultados mais eficientes, se estives-
se mais comprometida corn os pro-
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blemas populares. Varios foram os
fatores que contribuiram para isso.
Levantamos a hip6tese de que, em
Portugal, somente nos tiltimos anos,
a universidade comecou a preocu-
par-se corn estudos relativos a pobre-
za. Sendo o trabalho infantil urn pro-
blema intimamente ligado as familias
empobrecidas, acabou por ser esque-
cido pelos estudos universitarios.
Nesse sentido, cabe questionar o
porque do esquecimento das proble-
maticas sociais e nao so do trabalho
infantil, por parte da academia por-
tuguesa.

No Brasil, alem dos motivos ja
mencionados, acreditamos que o tra-
balho infantil sempre foi visto como
algo natural, sem implicag6es para a
crianga e para a sociedade. Pelo con-
trario, o trabalho da crianca era vis-
to, alguns anos atras, como ainda
visto hoje por diversos setores da so-
ciedade, como uma solucao para o
problema das familias pobres, como
uma escola de valores para criancas
desajustadas, para formacao de urn
homem forte, responsavel e Uril para
a sociedade do amanha. Aos poucos,
todas essas hipOteses vao caindo.
se sabe que o trabalho infantil nao
resolve a pobreza, so a aumenta, nao
educa a crianca pobre, somente a
desqualifica enquanto futuro profis-
sional, acaba por colocar a socieda-
de numa situagao de subdesenvolvi-
mento permanente.

A universidade tern autonomic
para desenvolver seus projetos. Po-
deria estipular suas prioridades de
acordo corn as necessidades
emergenciais da sociedade, mas, o
que geralmente presenciamos, e o
contrario. A universidade prioriza a
lucratividade da iniciativa privada e
esquece do trabalhador. Esse quadro
se agrava a medida que a universida-
de recebe cada vez menos verbas do
governo e, para se manter, precisa re-
correr a iniciativa privada. Verifica-
mos que o governo, nos Oltimos anos,
tern investido duramente na busca de
estrategias para a privatizacao do
ensino superior, reduzindo suas ver-
bas, enquanto nos paises desenvol-
vidos o investimento em pesquisa ci-
entifica e tecnolOgica e cada vez maj-
or. Dessa forma, o investimento em
pesquisa e extensao comprometido
corn as classe populares e prejudica-
do, tendo em vista que os interesses
do capital nao sao os mesmos dos tra-
balhadores.

Por fim, esperamos ter respondi-
do os questionamentos iniciais, bem
como, provocado novas hip6teses.
Pois esse e o processo natural da pro-
ducao do conhecimento cientifico,
conhecimento fundamental para re-
solver problemas que atingem nossas
sociedades. Fechamos este trabalho,
certos de que a sociedade de ama-
nha, o futuro, e vivido e construldo
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hoje, nas ruas, nas academias, nas
universidades, nos sindicatos, nas em-
presas, nos movimentos sociais, na
administracào pdblica, nas escolas,
nas familias, enfim, como pensou o
fil6sofo Frances Jean Paul Sartre, nib
é em nenhum refiigio que nos des-
cobriremos, a nas ruas, nas cidades,
no meio da multidio, coisa entre coi-
sas, homens entre homens.

Notas

1 Tema da dissertacio de mestrado
Universidade e o trabalho infantil: a
produclo do conhecimento na Uni-
versidade Federal de Santa Catarina e
na Universidade Tecnica de Lisboa."
Defendida em 05 de fevereiro de 1998
no mestrado de "Sistemas S6cio-
organizacionais da Actividade
Econ6mica", no instituto Supe-rior de
Economia e Gestio da UTL.

2 Ver SOARES (1994) E CASTELLANI
FILHO (1988)

3 Ver ZAGO (1989)
4 Ver VERONESE (1994)
5 Ver SILVA (1995)
6 Ver SILVA (1989) e FERREIRA

(1996)
7 Ver ENGELS (1975)
8 Ver BELLAMY (1996)
9 Segundo NOGUEIRA (1993), o tra-

balho infantil sempre existiu nas socie-
dades, mas e a sociedade ocidental,
corn o surgimento da burguesia e da

que ira consolidar as bases

de urn tipo de exploracão jamais visto
na hist6ria das sociedades: a explora-
cao capitalists da forga de trabalho
assalariada da crianca.

10 IAC/CNASTI (1996)
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