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RESUMO 

A presente pesquisa traz uma abordagem analitica sobre a problematica da exploracao 
do menor no Brasil e o Programa Bolsa Familia. Para tanto, inicialmente, busca-se demonstrar 
atraves de uma avaliacao historica a utilizacao da mao-de-obra infantil ao longo da historia da 
humanidade. Em linhas seguintes, analisa-se a situa9ao socio-juridica do menor no Brasil, 
demonstrando-se dados acerca das consequencias do Trabalho Infantil, bem como a prote9ao 
que o ordenamento juridico brasileiro confere a crian9a e ao adolescente. Explicita-se, por 
seguinte, acerca do programa desenvolvido pelo governo federal brasileiro, o Bolsa Familia. 
expondo suas principals caracteristicas, requisitos e resultados apresentados desde sua 
implanta9ao. Ainda, discorre-se sobre os problemas apresentados pelo mesmo e possiveis 
modifica9oes a serem executadas para que se torne instrumento viavel na erradica9ao do 
Trabalho Infantil. Seguidamente, identifica-se a importancia que tal programa tern para a 
sociedade mundial, vez que pode servir como paradigma para a erradica9ao da explora9ao ao 
menor em paises de todo o mundo. Para elabora9ao do trabalho monografico que se segue, 
serao utilizados o metodo dedutivo, o procedimento monografico e a tecnica documental 
indireta. Neste diapasao, constatou-se que o Programa Bolsa Familia, sendo aplicado da forma 
como atualmente e feito, nao traz resultados significativos no que tange a resolu9ao da 
questao do Trabalho Infantil, porem, sendo melhorado, pode se tornar meio de extrema valia 
para que se alcance a erradica9ao da explora9ao de crian9as e adolescentes. 

Palavras-chave: Erradica9ao. Trabalho Infantil. Instrumento. Programa Bolsa Familia. 



RESUMEN 

Esta investigation ofrece un enfoque analitico sobre la cuestion de la explotacion de 
los mas bajos en Brasil y el Programa Bolsa Familia. Para eso, primero, procura demostrar a 
traves de una evoluacion historica de la utilization de mano de obra infantil, a lo largo de la 
historia de la humanidad. En las siguientes lineas, se analiza la situation socio-legal de los 
menores en Brasil. lo que demuestra las consecuencias de los datos sobre el trabajo infantil. 
asi como la protection que el ordenamiento juridico brasileno da a los ninos y adolescentes. 
Explicar, para el proximo en el programa desarrollado por el Gobierno Federal de Brasil, el 
programa Bolsa Familia, exponiendo sus principales caracteristicas, requisitos y resultados 
que se presentan desde su initio. Sin embargo, las conversaciones se encuentran en los 
mismos problemas que presentan y las posibles modificaciones a realizar con el fin de 
convertirse en una herramienta viable para la eradication del trabajo infantil. A continuation, 
identifica la importancia que este programa tiene para la sociedad mundial, que puede servir 
como paradigma para la erradicacion de la operation mas bajos en paises de todo el mundo. 
Para la preparation de la monografia que sigue, se utilizara el metodo deductivo, la 
documentation de procedimiento tecnico monograficos e indirectos. En este sentido, se 
encontro que el programa Bolsa Familia, que se aplica la forma en que se hace actualmente, 
no produce resultados significativos con respecto a la resolution de la cuestion del trabajo 
infantil, sin embargo, ser mejorado, puede convertirse en un medio muy valioso para para 
lograr la erradicacion de la explotacion de los ninos y adolescentes. 

Palabras clave: Erradicacion. Instrumento. Trabajo Infantil. Programa Bolsa Familia. 
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1 INTRODUCAO 

O Programa Bolsa Familia (PBF) e o maior e mais ambicioso programa de 

transferencia de renda da historia do Brasil. Ele nasce para enfrentar o maior desafio da 

sociedade brasileira. que e o de combater a fome e a miseria, e promover a emancipacao das 

familias mais pobres do pais. O programa tornou-se um dos principais programas de combate 

a fome no Brasil, pois para muitas familias pobres, os beneficios advindos desse programa sao 

praticamente a unica possibilidade de obtencao de alguma renda. 

A partir dessa obtencao de renda, percebe-se a ligacao entre o Bolsa Familia e a 

erradicacao do trabalho infantil. pois criancas e adolescentes que vivem em condicoes de 

pobreza, sao aquelas que procuram entrar no mercado de trabalho para obtencao de renda 

necessaria para ajudar sua familia, e como o programa em analise esta direcionado a estas 

familias mais carentes. o mesmo poderia sanar ao menos em parte tal problema buscando 

promover uma diminuicao no numero de trabalhadores infantis no tocante a uma ajuda 

financeira. podendo chegar assim a ser um dos principais programas na luta para a erradicacao 

do trabalho infantil a posteriori. 

Diante da impotencia mundial para por fim ao Trabalho Infantil, indaga-se acerca da 

possibilidade do Programa de Renda Minima Brasileiro, Bolsa Familia, ser capaz de atuar de 

forma efetiva na erradicacao daquele. E inadmissivel que em pleno seculo XXI ainda nao se 

tenha solucionado uma problematica tao primitiva quanto a do Trabalho Infantil. Os 

representantes populares devem priorizar tal solucao, e nao e o que se tern visto. Muito se 

discute, mas verdadeiramente pouco esta sendo feito. E o pouco que e feito nao chega aos pes 

do tamanho do problema. 

Em razao da atualidade e dimensao que vem alcancando o tema, elaborou-se o 

presente trabalho, cujo objetivo principal e analisar a problematica do trabalho infantil e o 

programa de renda minima brasileiro - Bolsa Familia, abordando-se diferentes pontos de vista 

com relacao ao mesmo e sua efetiva atuacao na erradicacao do Trabalho Infantil. 

Para desenvolver o presente estudo utilizou-se a metodologia dedutiva, uma vez que se 

partira de verdades previamente estabelecidas como principios gerais para poder proceder a 

aplicacao em casos individuals, comprovando sua validez, bem como a tecnica de 

documentacao indireta, que se caracteriza pela coleta de dados mediante pesquisa documental 

e/ou bibliografica. 
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O campo de investigacao academica no ambito das Ciencias Juridicas a ser utilizado 

e o dogmatico-juridico, haja vista que as fontes de estudo desta pesquisa sao as normas 

juridicas referentes ao trabalho infantil, a historia do estabelecimento desse ramo juridico e a 

interpretacao juridica e doutrinal acerca dos objetos principal e secundarios desse trabalho 

preliminar. apostos alhures. 

Neste diapasao, o metodo empregado pela hermeneutica juridica a ser observada nesse 

trabalho e o exegetico, empregando as tecnicas de analise semantica, gramatical e logica, bem 

como a historica. 

Face a isto, a presente pesquisa estruturou-se em tres capitulos. No primeiro analisar-

se-a a origem e evolucao historica do Trabalho Infantil. 

No segundo capitulo, discorrer-se-a acerca da situacao atual do trabalho infantil no 

Brasil, apresentando-se os aspectos sociais e a protecao que o ordenamento juridico brasileiro 

ostenta ao menor. 

Por fim, no terceiro capitulo, apresentar-se-a o PBF, demonstrando-se os resultados 

que ja apresentou, sua atuacao na diminuicao da pobreza no Brasil e sua viabilidade na luta 

contra a erradicacao do Trabalho Infantil e como tal programa pode se tornar instrumento 

eficaz para resolucao de tal problematica. 
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2 O R I G E M E E V O L U C A O HISTORICA DO TRABALHO INFANTIL 

Nao se pode precisar a partir de que momento historico iniciou-se a exploracao da 

mao-de-obra infantil, porem ha uma grande probabilidade de que tenha tido inicio com o 

trabalho do proprio homem. 

Todavia, o que se nota e uma intrinseca liga9ao do trabalho infantil com a situa9ao 

economica, nao so do pais como tambem do proprio seio familiar em que o menor se 

enquadre. Leciona Alice Monteiro de Barros (2007, p. 534): "A dificuldade economica das 

familias tern sido a principal responsavel pela explora9ao de que sao vitimas os menores, 

desde a primeira inland a e nas mais variadas epocas da humanidade". 

Buscando-se sinais na historia da humanidade, e possivel notar que a crian9a e o 

adolescente sempre tiveram participa9ao em algum tipo de atividade, podendo tais atividades 

serem desde afazeres domesticos a trabalhos proprios de adultos. Grunspun (2000, p. 45/46) 

relata em sua obra: 

Durante a historia humana as criancas sempre trabalharam junto as familias e as 
tribos sem se distinguir dos adultos com quern conviviam. Praticavam tudo de 
forma igual aos adultos dentro de suas capacidades proprias a idade. 

Conforme se vera a seguir, sao inumeros os estudos que apontam a existencia do 

trabalho do menor em diversas partes do mundo, em alguns lugares de forma mais degradante 

que em outros. 

2.1 TRABALHO INFANTIL NO MUNDO 

Tem-se registros a respeito da utiliza9ao de mao-de-obra infantil datados de mais de 

dois mil anos antes de Cristo, vez que o Codigo de Hamurabi ja trazia normas de prote9ao as 

crian9as e adolescentes, que laboravam como aprendizes. Desta feita, ve-se, portanto, que e 

muito remota a explora9ao dos menores. 
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Segundo Segadas Vianna apud Arnaldo Sussekind (2005, p. 67): "No Egito, sob as 

dinastias XII a XX, os menores estavam submetidos ao regime geral e, como as demais 

pessoas, trabalhavam desde que tivessem relativo desenvolvimento fisico". 

No mesmo sentido, na Roma e Grecia antigas, tem-se registros de que a escravatura 

era uma instituicao licita e os escravos, que podiam ser criancas ou adultos, eram isentos de 

qualquer protecao do Estado. Estavam, portanto, sujeitos ao arbitrio dos proprietaries que, em 

regra, nao faziam questao de preservar os menores. 

Tem-se que a situacao dos infantes era a mesma tanto na America do Sul, quanto na 

Europa. Ensina Arnaldo Sussekind (2005, p. 1008): 

Tambem na Bolivia e no Equador, os menores ajudavam seus pais e parentes no 
amanho do solo. Na Espanha, em pleno seculo X V I I , ocorria corriqueiramente o 
trabalho dos menores nas atividades agricolas e de pastoreio. 

Nos Estados Unidos da America, o labor do menor tern inicio com a Guerra Civil, 

Guerra de Secessao, que aconteceu entre 1861 e 1865, momento em que houve grande 

expansao na industria e. diretamente ligada a isso uma demanda de operarios inedita com 

recrutamento de menores que passaram a ser mao-de-obra importante. Gruspun (2000, p. 50) 

leciona que: 

Em 1870 o censo dos EUA, apontava 750.000 criancas entre 10 e 15 anos de idade, 
trabalhando nas industrias, e talvez um numero maior ainda, no campo. Em 1880, o 
numero foi de 1.118.000 criancas menores de 16 anos; uma em cada 6 fazia parte 
da mao-de-obra americana. No final do seculo XIX, aproximadamente um quinto 
de todas as criancas americanas entre 10 e 16 anos, tinha emprego com salarios. 

Mantoux (1999, p. 48-49) relata que: "Na Alemanha, duzentas meninas ficavam sem 

descanso, sob a ameaca da palmatoria da mestra, submetidas a silencio absoluto, e 

chicoteadas se nao fiassem rapido o bastante". 

Em paises como Escocia e Inglaterra, a situacao na era diferente, conforme leciona 

Henderson (1969, p. 127): "No fim das guerras Napoleonicas, inqueritos relativos a mao-de-

obra de 41 fabricas escocesas e 48 de Manchester mostraram que metade dos operarios era 

criancas'". 

A maior quantidade de registros acerca do trabalho infantil nessa epoca se concentra 

na Europa, provavelmente devido a quantidade de pensadores, filosofos e escritores que era 

maior neste continente. Sao diversos os registros de trabalhos degradantes realizados por 

menores, labor perigoso ate para adultos. Neste sentido, expoe Grunspun (2000, p. 48-49): 
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No seculo XVI I I , antes da Era Vitoriana, as criancas eram recrutadas pelos 
limpadores de diamines, para trepar ate o topo afunilado e desobstruir a saida da 
fumaca das diamines das casas dos ricos. O unico medo que superava o da 
escuridao e da altura era o medo do capataz que esperava em baixo se nao 
cumprisse bem a tarefa. 

Durante a Idade Media, as criancas e adolescentes eram exploradas na zona rural, onde 

trabalhavam nas terras feudais, e na zona urbana, como artesaos, nas corporacoes de oficio, 

onde laboravam por muito tempo na maioria das vezes sem receber nada, e ainda algumas 

vezes pagando aos mestres artesaos para que lhe ensinassem o oficio. 

Na zona rural, a partir do seculo XVII I , na Europa, os menores passaram a ter sua 

mao-de-obra utilizada nos moinhos de algodao. Conforme Gruspun (2000, p. 46) em sua obra: 

Na Gra-Bretanha os proprietarios de moinho de algodao recolhiam, em todo o pais, 
criancas orfas e filhos de familias pobres, fazendo-os trabalhar, pelo custo de 
alimenta-los e, quando de outros distritos, fornecendo um teto, sempre sem 
qualquer conforto, como abrigo de invernos congelantes. 

E, exatamente na niesma epoca surgiram as paroquias, unidade administrativa civil 

inglesa, subdivisao territorial do condado criada pela chamada Lei dos Pobres, encarregada do 

intermedio entre a mao-de-obra infantil e os proprietarios de moinhos de algodao. Os menores 

eram comercializados como mercadorias, eram ofertadas em blocos com destino a fabrica 

onde ficariam trancadas durante varios anos. De acordo com Mantoux (1999, p. 181): 

Nas tecelagens do seculo X V I surgem os primeiros exemplos de contratos coletivos 
de aprendizagem firmados entre os fabricantes e as paroquias: para elas, esta era 
uma ocasiao de se desembaracarem de suas criancas assistidas e, para os 
fabricantes, um meio de obter Trabalho gratuito e rebaixar os salarios dos operarios 
adultos. 

Ainda no que se refere as paroquias, estas impunham uma exigencia aos empregadores 

dos menores, qual seja, a imposicao de que em cada lote de menores adquirido pelo 

empregador, este teria que aceitar tambem os menores 'idiotas' na proporcao de um para cada 

vinte criancas normais. 

A situacao dos menores trabalhadores nas fabricas era degradante, ficavam submissos 

aos industrials e tinham como limite da Jornada de trabalho o esgotamento fisico. Assim 

ensina Mantroux (1999, p. 422): 

O unico limite para o seu dia de Trabalho era o esgotamento completo de suas 
forcas: durava ate dezoito horas, e os contramestres, cujo salario aumentava ou 
diminuia proporcionalmente ao Trabalho executado em cada oficina, nao lhes 
permita descansar um instante. Dos quarenta minutos para a principal ou unica 
refeicao, cerca de vinte era destinado a limpeza das maquinas. Para nao paralisar o 
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funcionamento das maquinas, o Trabalho continuava dia e noite, atraves do 
revezamento de equipes. 

Em contrapartida, no setor urbano houve a insercao das criancas nas denominadas 

corporacoes de Oficio, associacoes que surgiram nesta mesma epoca, com o intuito de 

aprenderem uma prolissao por meio dos ensinamentos de seus companheiros e mestres. Bem 

assevera Martins (2006, p. 4-5): 

Os aprendizes trabalhavam a partir de 12 ou 14 anos, e em alguns paises ja se 
observava prestacao de servico com idade inferior. Ficam os aprendizes sob a 
responsabilidade do mestre que, inclusive, poderia impor-lhe castigos corporais. Os 
pais dos aprendizes pagavam taxa para o mestre ensinar seus filhos. Se o Aprendiz 
superasse as dificuldades dos ensinamentos, passava ao grau de companheiro. O 
companheiro so passava a mestre se fosse aprovado em exame de obra-mestra, 
prova que era muito dificil. 

No que tange as condicoes de trabalho nao se diferenciavam do que ocorria na zona 

rural. O labor dos menores era cercado por pessimas condicoes sanitarias. As oficinas eram 

completamente desprovidas de higiene, raramente eram organizadas casas de aprendizagem, 

no entanto, estas possuiam dormitorios comuns para meninos e meninas. Nao havia limite de 

idade para a contratacao dos infantes. 

Em relacao a Jornada de trabalho, geralmente chegava a durar dezoito horas no verao, 

na maioria das vezes encerrava-se com o por-do-sol, frise-se que isto se dava nao por protecao 

dos aprendizes e companheiros, mas por questao de qualidade do trabalho. 

No seculo XVI I I , quando se iniciou a Revolucao Industrial, o trato com os infanto-

juvenis so piorou. A necessidade do aumento na mao-de-obra fez com que o numero de 

menores nas fabricas desse um salto exorbitante. Fez surgir uma nova realidade. Expoe Alice 

Monteiro de Barros (2007, p. 515): 

[...] se de um lado o novo regime estimulava o esforco individual, fazendo crescer a 
producao, de outro, facilitou a exploracao da classe trabalhadora. A semelhanca do 
que ocorreu com o trabalho da mulher, o maquinismo absorveu a forca de trabalho 
dos menores. 

Os menores se tornaram mao-de-obra extremamente valiosa a partir da instalacao do 

novo regime que tinha initio, vez que houve um aumento na necessidade de contingente 

humano e, aliado a isto, os infantes eram mais facilmente explorados e extremamente 

necessitados de meios para sobreviverem Isto ocorria em virtude da incapacidade dos pais, 

somente com seu trabalho, de fornecerem sustento a familia. 

Acerca do modo como ocorria a exploracao dos menores na epoca, doutrina Grunspun 

(2000. p. 46): 
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No seculo XIX, com a Revolucao Industrial, iniciada com a maquina de vapor, 
alem dos trabalhos nas minas de carvao, trabalhavam nos moinhos e fiacoes. 
Depois, com as fabricas de tecidos e as manufaturas, as criancas tambem 
trabalhavam com suas familias, em casa, com os acabamentos da producao das 
manufaturas. Em muitos casos criancas de 5 ou 6 anos de idade eram forcadas a 
trabalhar entre 13 e 16 horas por dia. 

Houve o surgimento de uma situacao completamente absurda, a maquina era capaz de 

aumentar a producao e reduzir o contingente de operarios, causando desemprego. E, em 

virtude deste, ocorre exploracao de mao-de-obra infantil e feminina, que era mais barata. 

Com o advento da maquina a vapor, houve a instalacao de industrias onde houvesse 

carvao. E nestas as condicoes de trabalho demonstraram-se ainda mais insalubres e penosas. 

Segundo Martins (2006, p. 5): 

O trabalhador prestava servicos em condicSes insalubres, sujeito a incendios, 
explosoes, intoxicacao por gases, inundacoes, desmoronamentos. Ocorriam muitos 
acidentes do Trabalho, alem de varias doencas decorrentes dos gases, da poeira, do 
Trabalho em local encharcado, principalmente a tuberculose, a asma e a 
pneumonia. Trabalhava nas minas praticamente toda a familia: pai, mae e filhos. 

Ocorre que com tal inovacao na estrutura industrial aumentou as ofertas de emprego, 

fazendo com que cada vez mais familias saissem do campo para trabalhar nas cidades. Surgiu 

dessa forma o trabalho assalariado. 

Apesar do carater absurdamente malefico que possui o trabalho infantil, havia uma 

aprovacao da sociedade da epoca. Conforme relata Amauri Mascaro Nascimento (2005, p. 16): 

Nao havia nenhum ser humano de mais de 4 anos que nao podia ganhar a vida 
trabalhando. Se os menores nao cumpriam as suas obrigacoes na fabrica, os 
vigilantes aplicavam-lhe brutalidades, o que nao era geral, mas, de certo modo, 
tinha alguma aprovacao dos costumes contemporaneos. 

As conseqiiencias do novo modo de viver das familias logo podem ser evidenciadas. 

Foram tomadas por excessivas jornadas de trabalho, nao mais tinham tempo para as 

atividades domesticas. Conforme dita Maria Ines Cunha (2007, p. 15-16) em sua obra: 

As conseqiiencias funestas da industrializacao fizeram-se sentir desde logo, nao 
apenas na exploracao das criancas, mas tambem nas jornadas desumanas, nos 
baixos salarios e nas precarias condicoes de vida. Homens, mulheres e criancas 
foram obrigados a se dedicar a producao para o capital. Isto se dava pelo simples 
motivo de que o salario do homem adulto nao era suficiente para cobrir os custos de 
sua manutencao e de sua reposicao, ou seja, do sustento dele e de toda familia. 

Da mesma forma, as conseqiiencias do trabalho dos menores nao demoram a ser 

notadas. De acordo com Gruspun (2000, p. 46): 
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Muitas vezes com a aprovacao dos lideres politicos, sociais e religiosos, as criancas 
passaram a trabalhar nos servicos mais perigosos. Os resultados sociais malignos 
incluiam analfabetismo, com ulterior empobrecimento maior das familias e uma 
inultidao de criancas doentes, mutiladas e aleijadas. 

Os trabalhadores se submetiam as pessimas condicoes de trabalho. E por isso, cada 

industria possuia suas doencas especificas, pode-se citar como exemplo o envenenamento por 

chumbo ou fosforo, tuberculose, anemia. Nao raros sao os registros de acidentes de trabalho 

que, quando nao causavam morte dos operarios, eram responsaveis pela mutilacao ou 

invalidez dos mesmos. Tais condicoes eram iguais para os adultos e para as criancas e 

adolescentes. Havia. porem um diferencial: recebiam a metade do salario. 

Com o passar do tempo, e a degradacao cada vez maior do trabalho dos operarios, 

estes comecaram a revoltar-se contra a falta de condicoes para sobrevivencia e reivindicar por 

melhoria nas condicoes de labor. 

E so diante disso foi que os dirigentes de alguns paises comecaram a providenciar 

elaboracao de leis com intuito de amenizar a condicao degradante de desamparo e exploracao 

do trabalhador como um todo. e em especial da crianca e do adolescente. 

Segundo Martins (2006, p. 5-6): 

Comeca a haver necessidade de intervencao estatal nas relacoes do Trabalho, dados 
os abusos que vinham sendo cometidos, de modo geral, pelos empregadores, a 
ponto de serem exigidos servicos em jornadas excessivas para menores e mulheres, 
de mais de 16 horas por dia ou ate o por-do-sol, pagando metade ou menos dos 
salarios que eram pagos aos homens. 

Seria inconcebivel que o Estado permanecesse inerte diante de tantas barbaridades que 

estavam a ocorrer. E somente depois da I Guerra Mundial e que surge o constitucionalismo 

social com a insercao no bojo das constituicoes de direitos sociais como a protecao do 

trabalho; inicialmente a do Mexico em 1917, seguida pela de Weimar em 1919, na Alemanha. 

O Brasil incorporou essas ideias em sua constituicao no ano de 1934. 

Sobre a situacao do trabalho infantil no Brasil, falar-se-a mais especificamente no 

proximo topico. 

2.2 TRABALHO INFANTIL NO BRASIL 
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A exploracao do trabalho infantil, no Brasil tern inicio por volta do ano 1530, no initio 

do seu povoamento. Leciona Fabio Pestana, apud Minhaivo (2003, p.21): 

Criancas e adolescentes embarcavam em naus portuguesas rumo a nossas terras, 
trabalhando como grumetes e pajens. Nessas condic5es submetiam-se a toda sorte 
de abusos, desde a exploracao exaustiva de suas forcas fisicas na realizacao dos 
piores e mais perigosos trabalhos existentes nas embarcacoes, ate privacoes 
alimentares, culminando com sevicias sexuais. Os pequenos eram considerados 
pouco mais que animais. 

A escravidao teve inicio no Brasil na primeira metade do seculo X V I , com a producao 

de acucar. Se as criancas portuguesas eram exploradas de tal forma, pode-se imaginar o que se 

passava com as criancas escravas. Os senhores empregavam os menores em atividades 

domesticas, nas industrias rudimentares que entao existiam, nas olarias, alem do que era 

habitual seu trabalho no campo desde a tenra idade. 

Segundo Arnaldo Sussekind (2005, p. 1008): 

Aos escravos de maior ou menor idade, nao era assegurada protecao legal, e seus 
senhores empregavam os menores nao somente em atividades domesticas, como 
nas industrias rudimentares entao existentes, como na olaria, sendo habitual seu 
trabalho nos campos desde a pequena idade. Vendidos a outros senhores, logo que 
seu desenvolvimento fisico lhes permitia trabalhar, eram transportados para regioes 
distantes e nao tinham, ao menos, o amparo materno. 

A respeito das atividades que eram executadas pelos infantes e de quando tinha inicio 

tal exploracao durante a colonizacao do Brasil, ensina Eroltide Minharro (2003, p. 22): 

[...] os escravos deveriam trabalhar assim que tivessem desenvolvimento fisico para 
tanto e, muitas vezes, eram separados dos pais ainda criancas e vendidos para 
outros senhores. Aos quatro anos de idade os escravos desempenhavam tarefas 
domesticas leves nas fazendas, aos oito anos poderiam pastorear o gado; as meninas 
aos onze anos costuravam e, aos quatorze anos, tanto os meninos quanto as 
meninas, ja laboravam como adultos. 

Independente da idade, aos escravos nao era assegurada protecao legal alguma. 

Somente com a Lei Aurea. abolindo a escravatura foi que surgiu alguma discussao acerca do 

trabalho da crianca. 

No que se refere a tal lei, entende o professor Mauricio Godinho Delgado (2010, p. 

105-106) que: 

A Lei Aurea nao possuiu carater trabalhista, mas pode ser considerada como o 
rnarco inicial de referenda da historia do Direito do Trabalho no Brasil. A referida 
Lei teve papel relevante ao reunir pressupostos para o nascimento do ramo juridico 
trabalhista, pois excluia da ordem juridica a escravidao, que e incompativel com o 
Direito do Trabalho, bem como incitou a propagacao de uma nova maneira de 
utilizacao da mao-de-obra: a relacao de emprego. 
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Todavia, com a abolicao da escravatura, aos filhos de escravos que nao conseguiam 

trabalho so restava vagar pelas ruas, assim como os filhos dos brancos que tambem se 

encontravam desempregados devido a crise economica que avassalou o pais na epoca. E, 

dentro desse contexto, evidencia-se a continuidade da exploracao da mao-de-obra infantil 

devido ser a mais docil. barata e adaptavel ao trabalho. 

E, neste momento tern inicio o processo de industrializacao, que foi responsavel por 

obrigar o ingresso de grande numero de criancas e adolescentes nas fabricas. Eram 

submetidas ao exercicio de funcoes iguais as dos operarios adultos, porem recebiam salarios 

significativamente menores. 

Tratava-se de um trabalho desumano, com ambientes improprios, horario noturno e 

sem direito a descanso semanal. Os menores nao frequentavam a escola e eram considerados 

aprendizes. As denuncias acerca da exploracao dos mesmos, as greves por salarios, por 

reducao de horas de trabalho, se faziam de igual modo por adultos e criancas. 

O Decreto n° 1.313, de 17 de Janeiro de 1891 vigorou logo apos a abolicao da 

escravatura, trata-se da primeira lei que consagrava direitos aos menores. Sendo tais os 

seguintes: proibicao do trabalho aos menores de 12 anos em fabricas de tecido, salvo na 

condicao de aprendiz - criancas de 8 a 12 anos eram assim consideradas; limitacao da Jornada 

de trabalho para 7h diarias no caso menores do sexo feminino com idade entre 12 e 15 anos, e 

para os do sexo masculino, com faixa etaria entre 7 e 14 anos. Os adolescentes entre 14 e 15 

anos tiveram a Jornada de trabalho fixada em 9 horas diarias; trabalho em domingos, feriados 

e em horario noturno foi proibido para ambos os sexos, com ate 15 anos; proibicao ao 

trabalho do menor em ambientes perigosos a saude. 

A legislacao, porem, era habitualmente descumprida, a industria e a agricultura 

continuavam a utilizar a mao de obra infantil. A maior parte das criancas pobres e filhas de 

imigrantes, que substituiram o trabalho escravo, nao possuiam certidao de nascimento, tal fato 

contribuia ainda mais para que menores de 12 anos trabalhassem nas fabricas. 

No fim do seculo XIX a preocupacao maior era com a criminalidade infantil, e nao 

exatamente com a situacao da crianca no ambiente de labor, isso levava a procura de solucoes 

para a problematica da crianca e do adolescente abandonados ou deliquentes. 

No ano 1905, ensinou Evaristo de Morais apud Nascimento: "no Rio de Janeiro, 

criancas de 7 e 8 anos trabalhavam em fabricas, junto a maquinas e no horario noturno". 

O relato de Deodato Maia apud Arnaldo Sussekind (2005, p. 1010) bem demonstra a 

situacao no inicio do seculo XX, os escritos datam de 1921: 
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As criancas ali vivem na mais detestavel promiscuidade; sao ocupadas nas 
industrias insalubres e nas classificadas perigosas; faltam-lhe ar e luz; o menino 
operario. raquitico e doentinho, deixa estampar na fisionomia aquela palidez 
cadaverica e aquele olhar sem brilho - que denunciam o grande cansaco e a perda 
gradativa da saiide. No comercio de secos e molhados, a impressao nao e menos 
desoladora: meninos de 8 a 10 anos carregam pesos enormes e sao mal-
alimentados; dormem promiscuamente no mesmo compartimento estreito dos 
adultos; sobre as tabuas do balcao e sobre as esteiras tambem estendidas no soalho 
infecto das vendas. Eles comecam a faxina as 5 horas da manha e trabalham. 
continuamente, ate as 10 horas ou meia-noite, sem intervalos para descanso. 

A mao-de-obra infantil tambem era explorada na agricultura, nao se limitando as 

fabricas. Leciona Minharro (2003, p. 25): "Na decada de 1920, foram criadas as colonias 

agricolas, que recolhiam as crian9as das ruas com o objetivo de formar o trabalhador 

nacional". 

Em 1923, fora promulgado outro decreto, o de n° 16.300, que nao obstante nao tenha 

sido cumprido, tinha por objetivo buscar limitar em seis horas diarias a Jornada dos menores 

de dezoito anos. 

No mesmo ano. em meio a pressao social exercida principalmente pelo proletariado 

nascente. associada a necessidade do Estado regulamentar a situa9ao dos menores 

abandonados, foi criado o Juizado de Menores, culminando, em 1927, com a publica9ao do 

Decreto n° 17.943-A, Codigo de Menores, considerado como sendo o primeiro diploma legal 

de protecao a crian9a e ao adolescente da America Latina. 

Contudo, o Codigo Mello Matos, decreto n°. 17.943-A, que foi elaborado pelo 

professor e jurista Jose Candido de Albuquerque Mello Mattos, primeiro juiz de menores do 

Brasil e da America latina. e promulgado no dia 12 de outubro de 1927, previa em seu art. 1° 

que "o menor. de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 18 anos 

de idade, sera submetido pela autoridade competente as medidas de assistencia de prote9ao 

contidas neste Codigo". 

Assim, nao pretendia o primeiro diploma legal de prote9ao ao menor, estabelecer 

direitos e garantias fundamentals aos mesmos, mas sim prever diretrizes objetivando afastar 

as criadas de adolescentes ja excluidos, da marginalidade. 

Como se pode observar a partir da leitura da obra de Lemos Brito apud Dai-Rosso 

(1986, p. 71-72), em 1928 a situa9ao nao havia em nada sido alterada com o advento do 

referido diploma: "verificou-se que menores de 7 anos trabalhavam 10 horas em fornos de 

1500 graus em fabricas de vidros. E a mesma situa9ao era encontrada em fabricas de polvora, 

fogos de artificio e tinturarias". 
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Ainda, por volta de 1950 a forca do trabalho tambem provinha de menores de 19 anos. 

Segundo Dai-Rosso (1986, p. 29): 

A economia brasileira se baseava fundamentalmente na producao agropecuaria e o 
processo de industrializacao se concentrava em produtos intermediaries e de 
consumo final, 23,9% da forca de trabalho total provinha de menores de 19 anos. 

E, no decorrer do historico do Trabalho Infantil no Brasil, este ainda continuou sendo 

tratado de forma completamente inadequada. Em 1995, leciona Reinaldo Silva (1998, p. 137-

138): 

Segundo estimativas da Organ izacao Internacional do Trabalho, apesar de a 
Constituicao Federal de 1988 vedar o trabalho de menores de 14 anos, salvo na 
condicao de aprendiz, a situacao e uma das mais se>ias dentre as nacoes 
subdesenvolvidas: a taxa percentual de atividade economica das criancas entre 10 e 
14 anos varia entre 16,1 e 16.9%. Nordeste e Sul apresentam percentuais bastante 
proximos (21,8 e 20,5%, respectivamente), apesar de, na regiao Sul. os indicadores 
sociais apontarem para condicoes de vida mais elevadas. O mesmo raciocinio vale 
para a regiao Sudeste. com um percentual de 12,2%, quando comparada com as 
regides Centro-Oeste (17,8%) e Norte (10,7%). A pouca discrepancia entre os 
percentuais regionais, que demonstra o grau de tolerancia oficial em relacao ao 
descumprimento dos direitos sociais, pode estar indicandoo papel do Trabalho 
Infantil como estrategia de composicao da renda mensal familiar. 

Atualmente. o ordenamento juridico brasileiro preve protecao ao trabalho do menor na 

Constituicao Federal, na Consolidacao da Lei do Trabalho (CLT) e no Estatuto da Crianca e 

do Adolescente (ECA). 

O art. 227 da CF preve a garantia de direitos previdenciarios e trabalhistas, acesso do 

trabalhador adolescente a escola e obediencia aos principios da brevidade. excepcionalidade. 

da cooperacao e respeito a peculiar condicao de pessoa em desenvolvimento. 

O principio da cooperacao encontra previsao no art. 227 CF e no art. 4° do ECA, que 

preceitua: 

E dever da familia, da comunidade, da sociedade em geral e do poder publico 
assegurar. com absoluta prioridade, a efetivacao dos direitos referentes a vida, a 
saude, a alimentacao, a educacao, ao esporte, ao lazer, a profissionalizacao, a 
cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade. a convivencia familiar e comiinitaria 



A CLT, instituida pelo Decreto-lei n° 5.452, trata acerca do trabalho dos menores de 

dezoito anos nos artigos 402 a 441. Assim como na Constituicao Federal de 1988 e no ECA, a 

Emenda Constitucional n.° 20 tambem modificou o artigo 402 da CLT. Ao menor de dezoito 

anos e defeso assinar contrato, distrato ou quitacao final. No entanto, podera assinar recibo de 

salario. sendo o empregador responsavel por alguma ilegalidade que porventura existir. 

Sao diversos os setores da economia brasileira em que se faz presente a exploracao do 

trabalho de menores. A sociedade suporta e ate justifica o trabalho infantil havendo 

necessidade de auxilio no sustento da familia. 

Conforme ensina Wilson Liberati (2006, p. 33): 

Apesar de todo o corpo legislativo que garante os direitos de criancas e 
adolescentes, grande dificuldade si observa ao se tentar efetivar tais direitos, 
principalmente no que diz respeito ao ambito do trabalho infantil. Isso se deve 
justamente ao enraizamento cultural, incutido no pensamento de grande parte da 
sociedade, que se obstina em colocar, muitas vezes, o estudo em segundo piano, 
enaltecendo, dessa maneira, o trabalho precoce desqualificado. 

Nao se pode olvidar da cultura de valorizacao do trabalho como solucao para a 

problematica da delinqiiencia. Conceitos como estes estao profundamente enraizados na 

sociedade brasileira. o que atrapalha ainda mais a possibilidade de erradicacao do Trabalho 

Infantil. 

O governo vem buscando de forma incisiva a conscientizacao social sobre a 

abrangencia da problematica, porem sao acoes que ainda nao sao capazes de solucionar o 

problema, demonstrar-se-a adiante a atual situacao das criancas e adolescentes exploradas no 

Brasil. 

Bem como, sera demonstrado a seguir que o ordenamento juridico brasileiro ja 

avancou de forma significativa na busca para a protecao integral dos direitos do menor, 

dando-lhe garantias eficazes. 
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3 SITUACAO SOCIO-JURIDICO DO TRABALHO INFANTIL NO BRASIL 

A Organizacao International do Trabalho (OIT) conceitua trabalho infantil como 

aquele que se caracteriza pela utilizacao de mao-de-obra de pessoas com menos de 15 anos de 

idade, que e o limite inferior internacionalmente estabelecido. No que se refere as atividades 

exercidas por estas criancas, sao as mais variadas possiveis, no conceito da organizacao. 

O menor, como pessoa em desenvolvimento, necessita de uma protecao diferenciada e 

integral. E nisso que se justificam as normas de protecao a crianca e ao adolescente. 

Marcelo Pedroso Goulart. apud Correa (2005, p. 101) evidencia que: 

A doutrina da protecao integral, que informa do Direito da Crianca e do 
Adolescente brasileiros, esta fundamentada no seguinte tripe: a) reconhecimento da 
crianca e do adolescente como sujeito de direitos; b) reconhecimento da crianca e 
do adolescente como seres humanos em desenvolvimento; c) prioridade absoluta. 

E inconcebivel que se priorize o trabalho em detrimento do desenvolvimento da 

crianca ou adolescente. Sendo tolhido de um desenvolvimento normal, o menor torna-se um 

trabalhador adulto precario; o que acarreta ate no retardamento do desenvolvimento da 

sociedade em que esta inserido tal trabalhador. 

Elias Mendelievich apud Minharro (2003, p. 32) bem leciona que: 

Privar criancas e adolescentes das atividades tipicas da idade (brincadeiras, jogos. 
estudos, etc.) e condena-los a um futuro nebuloso, impedindo sua ascensao 
profissional e ceifando as oportunidades de melhoria de sua condicao social. E 
nessa premissa que se encontra o alicerce para a protecao do Trabalho Infanto-
juvenil. 

A fonte mais abrangente para o estudo da problematica do trabalho de menores no 

Brasil e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (PNAD), a qual adota o conceito de 

trabalho recomendado pela OIT, que inclui ocupacoes no ambito domestico ou nao, 

remuneradas ou nao, e com jornadas de diferentes duracoes e frequencias. 

Acerca do numero de infantes laborando no pais, o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica), por meio da PNAD 2009, realizada pela Diretoria de Pesquisas, 

Coordenacao de Trabalho e Rendimento apresentou os seguintes dados: 

Em 2009, havia no Pais 4,3 milhOes de trabalhadores de 5 a 17 anos de idade; em 
2004. este contingente era 5,3 milhdes. Cerca de 123 mil desta populacao, em 2009. 
era composta por criancas de 5 a 9 anos de idade; 785 mil tinham de 10 a 13 anos 
de idade; e 3,3 milhdes, de 14 a 17 anos de idade. O nivel da ocupacao continuou a 
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tendencia de declinio, observada nos anos anteriores, nessas tres faixas etarias e os 
hoinens continuaram a ser a maioria entre as pessoas ocupadas neste contingente de 
5 a 17 anos de idade. 

Como conseqiiencia de todo o historico demonstrado alhures no capitulo preterito. 

evidencia-se que e no setor agropecuario, particularmente na agricultura, a maior incidencia 

do trabalho realizado por criancas e adolescentes no Brasil. 

Segundo analise dos dados da PNAD feita pela revista BBC e publicada em seu site, 

acerca do trabalho desenvolvido por criancas e adolescentes em todas as regioes do pais, 

evidencia-se que a regiao Nordeste e a responsavel pelo uso da mao-de-obra de trabalho 

infantil em atividades como: agropecuaria (sisal, cana-de-acucar, cacau, caju...), catadores de 

lixo, catadores de mariscos, fogos de artificio, fumicultura, trabalho domestico, ceramicas, 

olarias, pedreiras, extracao de carvao, producao de farinha de mandioca, coleta e quebra de 

coco babacu, comercio ambulante, industria calcadista, tecelagem, construcao civil, 

carregadores. 

A de maior destaque e a colheita da cana-de-acucar. Lideram o ranking da exploracao 

os estados do Ceara e Pernambuco, incluindo o estado do Rio de Janeiro. Dentre as atividades 

das criancas nesse trabalho, incluem-se cortar a cana, levar os sacos com a planta, dentre 

outros. Colocam-se em situacao de grande risco, vez que sofrem o perigo de mutilacao 

durante uma Jornada de 10 horas diarias, sem nenhuma protecao. 

Traz ainda, o estudo realizado pela BBC, com base nos numeros da referida pesquisa. 

que, na regiao Sul, possuidora de um alto indice de riqueza e desenvolvimento, as criancas e 

adolescentes labutam em atividades como: agropecuaria, extracao e beneficiamento de 

calcario, fumicultura, carvao, ceramicas e olarias, servicos em madeireiras, pedreiras, 

extracao e beneficiamento de pedras preciosas e semi-preciosas, industria calcadista, industria 

moveleira. servicos. comercio ambulante, e catadores de papel. 

Dentre as atividades mais degradantes, conforme a pesquisa citada alhures, localizam-

se as extracoes de acacia e ametista, onde criancas lavam as pedras de ametista com produtos 

quimicos toxicos sem protecao alguma, nao obstante estarem expostas a fuligem da maquina 

de lixar. As madeireiras de Santa Catarina e Parana tambem fazem parte do grupo, bem como 

cristaleiras, ceramicas, a construcao civil e a industria moveleira e o curtume dos tres estados 

da referida regiao. 

Nesta esteira, na regiao Centro-Oeste a situacao tambem e deprimente. Sao criancas 

trabalhando duro em longas jornadas diarias na colheita do algodao, do tomate e do alho. 

Merece ainda destaque a exploracao nas olarias e ceramicas, onde o trabalho tern inicio as 
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quatro da manha e se estende ate cinco e meia da tarde. Nas pequenas e precarias fabricas de 

ceramica. adolescentes menores de 14 anos se submetem a obrigacao de empurrar carros-de-

mao com ate cento e cinquenta quilos de tijolos, em uma area com terreno irregular. Nao se 

podendo deixar de evidenciar a exposicao ao calor intenso dos fornos ate os tijolos ficarem 

prontos. 

Segundo nos apresenta a BBC, no que se refere a regiao Norte, apresentam-se como 

principais atividades exploradores da mao-de-obra infanto-juvenil: 

o comercio, onde se encontra a maior porcentagem de criancas, agropecuaria, 
extrativismo de seringa e castanha, industria moveleira, producao de farinha de 
mandioca, servico domestico, ceramicas e olarias, medeireiras e serrarias, pedreiras, 
hotelaria, coleta de material reciclavel, comercio, construcao civil, extracao de 
palinito, catadores de lixo, pesca, carvao, metalurgia, serralheria e industria. 

Em relacao a regiao Sudeste, o site da revista publicou que as atividades de maior 

destaque do trabalho de infantes sao a agropecuaria (cana de acucar, frutas, cafe...), comercio. 

prestacao de servicos, beneficiamento e extracao de marmore e granito, carvao vegetal, 

ceramicas e olarias. catadores de lixo, comercio, construcao civil, industria, fundicao, 

industria calcadista. industria moveleira, trabalho domestico, hotelaria, pesca, servicos 

diversos, e confeccao de roupas. 

Um fator complicador, no que se refere ao trabalho infantil agricola e a cultura dos 

pais que o aceitam como necessario ao desenvolvimento do jovem. Quando na verdade se 

sabe que nao e isto que ocorre. Do contrario do que a cultura rural prega, o jovem ao ser 

tolhido das atividades normais da infancia e forcado a um amadurecimento que o corpo e a 

mente do mesmo ainda nao esta preparado para que ocorra. 

Muito embora esteja havendo uma mudanca nesta concepcao com a valorizacao dos 

estudos, a educacao formal ainda nao e considerada tao importante quanto a educacao no 

trabalho na cultura das familias rurais brasileiras. 

Um grande numero de menores labora no setor informal urbano, como ambulantes. 

por exemplo, e em residencias, como empregados domesticos, auferindo salarios 

significativamente menores que os pagos aos empregados adultos. 

A mao-de-obra infanto-juvenil e menos valorizada, sao consideravelmente mais baixos 

os salarios pagos aos menores trabalhadores. Disto explica-se a relacao direta do aumento do 

numero de criancas e adolescentes assalariados com o aumento no numero de trabalhadores 

adultos desempregados, conforme demonstram os dados obtidos pela PNAD. 

No que se refere ao setor formal, ha um declinio do numero de menores trabalhando e 

e pouco significativo atualmente. 
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E fato que do ponto de vista do empregador, o trabalho infanto-juvenil apresenta 

algumas vantagens em relacao ao executado por adultos. O menor pode ser mais facilmente 

adequado a demanda oscilante de mao-de-obra, alem do que tambem podem ser mais 

facilmente dispensados. 

De forma perfunctoria, pode-se afirmar que sao diversas as causas que acarretam o 

trabalho do menor como a necessidade de subsistencia, alto indice de desemprego do pais, 

insuficiencia educacional. ausencia de planejamento familiar, aspectos culturais, e a ma 

distribuicao de renda no pais, que e uma das piores do mundo. 

A problematica da ma distribuicao de renda no pais e refletida nos baixos salarios, nos 

altos indices de desemprego e no significativo numero de excluidos sociais, que vivem a 

margem da sociedade e abaixo das linhas de pobreza, sem acesso a direitos fundamentals 

como educacao e saude. 

Atualmente, com a economia estabilizada, a inflacao num patamar toleravel e os 

precos estaveis, ainda ha uma disparidade no que tange aos salarios, que sao insuficientes. 

haja vista os indices alarmantes de desemprego e precariedade nas relacoes trabalhistas. Tal 

insuficiencia rapida e crescente tanto nas relacoes como nas condicoes, abre lacunas para o 

campo do trabalho infantil. 

Por questoes de auxilio as familias, os menores, enraizados pela cultura brasileira de 

que o trabalho edifica o trabalhador mesmo que este ainda nao tenha desenvolvimento para 

tal, buscam ser uteis, mas a duras custas. 

Afirma Agop Kayayan, representante do Unicef (United Nation Children's Fund) no 

Brasil, em novembro de 1997 no mural de opinioes em pagina da web: 'Tnjustificavel, sob 

todo e qualquer aspecto, que milhoes de criancas, ainda hoje no mundo, tenham de trabalhar 

para sobreviver ou ajudar suas familias e ganhar o pao de cada dia". 

O governo brasileiro, em parceria com alguns segmentos da sociedade civil, vem se 

empenhando na busca da erradicacao do trabalho infantil no Pais. Para tanto, vem fazendo uso 

de diversos mecanismos e instrumentos disponiveis, que vao desde a fiscalizacao realizada no 

local de trabalho a implantacao e desenvolvimento de projetos que objetivam dar orientacao 

aos pais e aos menores trabalhadores, fornecendo-lhes tambem capacitacao para alternativas 

de geracao de renda familiar. 

No entanto. se faz praticamente inutil todo esse esforco, vez que os dados obtidos por 

pesquisas neste sentido demonstram que ocorrendo tal atuacao de forma desacelerada como 
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esta ocorrendo, ate 2016 o Brasil nao tera cumprido os compromissos assinados com a OIT 

para a erradicacao do trabalho infantil. 

De acordo com os dados da PNAD 2009, no que tange a escolarizacao dos menores 

brasileiros: 

A taxa de escolarizacao das criancas de 6 a 14 anos de idade foi de 97,6% em 2009, 
um aumento de 1,5 ponto percentual em relacao a 2004. Para os jovens de 15 a 17 
anos de idade, a proporcao dos que frequentavam escola foi de 85,2%. Ao se 
observar a escolarizacao segundo as classes de rendimento mensal domiciliar per 
capita, verificou-se que 96,5% das criancas de 6 a 14 anos de idade que residiam 
em domicilios com rendimento mensal domiciliar per capita inferior a V* do salario 
minimo frequentavam a escola, proporcao esta que aumenta consoante o aumento 
do rendimento. Os domicilios com rendimento mensal domiciliar per capita de 1 
salario minimo ou mais apresentaram 99,0% das criancas de 6 a 14 anos de idade 
frequentando a escola. Em todas as regioes do Brasil, a proporcao de criancas de 6 
a 14 anos de idade que frequentava escola foi superior a 96%. A escolarizacao das 
criancas de 4 ou 5 anos de idade foi de 74,8%, mas, para aquelas que residiam em 
domicilios com rendimento mensal domiciliar per capita inferior a V\ do salario 
minimo, essa proporcao foi de 66,8%, ao passo que, para aquelas que residiam em 
domicilios com rendimento de 1 salario minimo ou mais, essa proporcao alcancou 
86,9%. 

Com a analise dos dados da referida pesquisa, tambem e possivel constatar que as 

mulheres apresentaram uma taxa de escolarizacao superior a dos homens em todos os grupos 

de idade defmidos. Tal fato foi constatado em todas as regioes, em quase todos os grupos de 

idade, a unica excecao foram os homens (83,9%) da Regiao Norte, no grupo etario de 15 a 17 

anos de idade, que apresentaram uma taxa 0,3 ponto percentual maior que a das mulheres. 

No atual contexto em que o pais se insere nao se pode admitir que nao so o governo, 

mas a sociedade como um todo permaneca praticamente inerte com relacao a problematica do 

trabalho infantil. Fala-se em inertia em virtude de as politicas publicas e atuacoes de 

entidades particulares nao terem ainda conseguido exito com relacao ao fim do trabalho do 

menor. 

O Ministerio Publico exerce importante funcao no que tange ao combate ao trabalho 

infantil. O Ministerio Publico do Trabalho (MPT) prioriza o combate as atividades ilicitas 

envolvendo menores, especificamente o trafico de drogas e a exploracao sexual. Ha tambem 

politicas de erradicacao do trabalho infantil domestico e em lixoes, bem como o denominado 

regime familiar. O MPT da especial enfase a regularizacao do trabalho adolescente. 

Tem-se ciencia do quao importante se faz a atuacao do Ministerio Publico do 

Trabalho. Porem, somente a legislacao e o trabalho realizado pelos orgaos incumbidos da 

prevencao, fiscalizacao e combate ao trabalho dos menores nao se fazem suficientes para a 

erradicacao do mesmo, se faz necessaria participacao efetiva da sociedade. 
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Demonstra-se imprescindivel que se priorizem as politicas de gera9ao de emprego e 

aumento da renda familiar. A educa9ao basica deve ter seu investimento aumentado de forma 

consideravel, vez que a situa9ao atual e a seguinte: institui9oes publicas nao ofertam vagas 

suficientes, e particulars sao excludentes. No que se refere as redes de ensino, a PNAD 2009 

apresenta os seguintes dados: 

Em 2009, havia 55,2 milhoes de estudantes, sendo que a rede publica era 
responsavel por 78,1% do total. Nas Regioes Norte e Nordeste, essa proporcao foi 
superior a 81,0%. As Regioes Sudeste e Centro-Oeste, ambas com 74,6%, foram as 
unicas regioes em que a rede publica de ensino atendia a menos de V* da populacao 
estudantil. 

Ainda apresenta a PNAD que a rede publica de ensino aparece como responsavel pelo 

atendimento da maioria dos estudantes que cursavam ate o ensino medio. No que se refere ao 

ensino superior, a rede privada atendeu a maior parte, apresentando um percentual de 76,6%, 

dos estudantes. 

Por sua vez, a rede particular de ensino, tambem conforme informa o IBGE por meio 

da PNAD. demonstra-se responsavel por 30,1% dos estudantes nos niveis do maternal, jardim 

de infancia, etc., propor9ao superior a dessa rede no nivel fundamental e classe de 

alfabetiza9ao (13,1%) e no ensino medio (13,6%). 

E ainda relatado na pesquisa, que em meio aos estudantes que frequentavam escola da 

rede publica, no Brasil, 54,7% estavam na esfera municipal; 42,9%, na estadual; e 2,4% na 

federal. As escolas municipals se mostram responsaveis pelo atendimento da maioria dos 

estudantes nas Regioes Norte, 55,5%, e Nordeste, 67,3%; na Regiao Sudeste, o percentual e 

de 49,3%) dos estudantes e as estaduais atendem a 48,6%. Nas Regioes Sul e Centro-Oeste, 

por sua vez, a maioria dos estudantes se concentram nas escolas estaduais (respectivamente, 

51,5% e 56.6%). 

Outro fator importante na luta pela erradica9ao do trabalho infantil, que se faz salutar e 

a necessidade de que empresas nao coadunem com a explora9ao infantil, nao apenas em suas 

instala96es, como tambem nao admitindo o emprego de menores em atividades que envolvam 

tanto fornecedores como consumidores. 

Tanto a Constitui9ao Federal como o ECA sao formados por normas modernas e 

abrangentes, valorizando os direitos fundamentals dos infantes. No entanto, ha uma enorme 

disparidade entre a legislacao e a realidade. 
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Faz-se necessario que se torne praxe a denuncia do trabalho infantil, garantindo assim 

que os menores usufruam dos direitos elencados no ECA, e assim tenham efetivado o direito 

de ser crianca, o que lhes e inerente. 

Atualmente, claramente se evidencia o progresso do pais quando se analisa os dados 

concretos acerca da luta contra o trabalho infantil. O nivel da ocupacao continuou a tendencia 

de declinio ja anteriormente constatada. Nas tres faixas etarias analisadas, os homens 

continuaram a ser a maioria entre as pessoas ocupadas neste contingente de 5 a 17 anos de 

idade. Demonstra ainda a PNAD: 

O rendimento mensal domiciliar per capita das pessoas de 5 a 17 anos de idade que 
estavam trabalhando foi estimado em R$ 350,00, enquanto o daqueles que nao 
trabalhavam foi de R$ 414,00. Em media, este mesmo contingente de pessoas 
trabalhava, habitualmente, 26,3 horas semanais. A taxa de escolarizacao deste 
grupo ficou em 82,4%, Sendo que cerca de 40,0%> deles nao recebiam contrapartida 
de remuneracao. A populacao ocupada de 5 a 13 anos de idade estava mais 
concentrada em pequenos empreendimentos familiares, sobretudo em atividade 
agricola (57,5%). Aproximadamente 70,8% estava alocada em trabalho sem 
contrapartida de 
remuneracao (nao remunerados e trabalhadores para o proprio consumo ou na 
construcao para o proprio uso). 

Evidencia-se, atraves dos dados apresentados, que em media, esses menores laboram 

26,3 horas semanais. mais da metade de uma Jornada de trabalho prevista legalmente para o 

trabalhador adulto. No que tange a taxa de escolarizacao, ve-se que 82,4% desses menores 

freqtientam a escola alem de trabalhar. E, cerca de 40,0% deles nao recebem remuneracao, ou 

ainda trabalham para o proprio consumo ou na construcao para o proprio uso. 

Sao numeros ainda alarmantes, nao so devido a proibicao legal do trabalho infanto-

juvenil, como tambem pelo que isso pode significar em termos de prejuizo para as condicoes 

de desenvolvimento e maturacao fisica e emocional dos menores. 

Demonstrando que a violacao dos direitos da crianca e do adolescente esta, aos 

poucos, sendo combatida, nao obstante a quantidade de criancas sendo exploradas de forma 

desumana ainda e muito alta. Trata-se de um processo lento, o de erradicacao do trabalho 

destes menores, sendo necessario um esforco significativo do Governo, das Organizacoes 

Internacionais e da sociedade civil em geral. 

Segundo os dados apresentados no PNAD 2009, do total de criancas e adolescentes 

ocupados, a Regiao Nordeste possui a maior proporcao de trabalhadores infanto-juvenis -

11,7%. Do outro lado, com a menor proporcao, esta a Regiao Sudeste, com 7,6%. 
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Analisando-se a nivel nacional evidencia-se uma reducao do indice de trabalho infantil 

em todas as faixas etarias. Entretanto, em 10 das 27 Unidades da Federacao ocorreu um 

aumento desse indice. 

No caso do Ceara, houve uma reducao muito infima, no entanto sua posicao no 

ranking nacional passou de 3° para 5° lugar, tendo em vista que nos Estados de Rondonia 

(antes 6° e agora 3°) e Santa Catarina (que manteve o 4° lugar nas duas pesquisas) houve 

aumento do indice. 

Rondonia apresenta-se como a unidade da federacao com maior indice de aumento, 

acompanhada de Goias e Santa Catarina. 

A atividade que onde ha maior concentracao desse publico e a agricola (34,6%). 

Segundo Isa de Oliveira, secretaria-executiva do Forum Nacional de Prevencao e Erradicacao 

do Trabalho Infantil (FNPETI) e preciso haver uma diminuicao mais expressiva nessa area, ja 

que ela concentra grande parte do contingente de trabalhadores precoces - o indice, em 2008, 

era de 35,5%. 

A ausencia de escolas suficientes se faz uma das principais dificuldades do combate ao 

trabalho no campo. Ja resta mais que provado a ineficiencia da proposta de levar a escola 

urbana para a area rural, nao atendendo as especificidades e o direito da crianca do campo de 

ter uma educacao voltada para o seu universo de convivencia, para sua historia e para sua 

cultura. 

As atividades de subsistencia - producao para consumo e uso proprio - sao 

responsaveis pela ocupacao de 9,4% das criancas e adolescentes trabalhadores. Estas, por sua 

vez, auferem rendimento medio mensal, que dentre as pessoas de 5 a 17 anos de idade 

ocupadas aumentou de R$ 262, em 2007, para R$ 269, em 2008 e R$ 278 em 2009. 

A PNAD 2009 apresenta ainda que a populacao ocupada de 5 a 13 anos de idade 

estava mais concentrada em pequenos empreendimentos familiares, sobretudo em atividade 

agricola (57,5%). Aproximadamente 70,8% estava alocada em trabalho sem remuneracao 

alguma, laborando para a subsistencia da familia. 

Diante destes dados, se faz imprescindivel a analise legal da exposicao destes menores 

ao trabalho, como se vera adiante. 

3.1 A PROTECAO LEGAL AO MENOR NO BRASIL 
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Hodiernamente e visivel a uniao mundial de esforcos buscando eliminar tamanha 

macula da sociedade. que e a exploracao do trabalho infantil. No ordenamento juridico 

brasileiro. tambem se faz presente tal preocupacao objetivando-se findar tal problematica. 

Acerca de tal tendencia, relata Amauri Mascaro (2010, p. 197): 

Desenvolve-se, atualmente, um esforco mundial no sentido da eliminacao da 
exploracao do trabalho infantil, da utilizacao dos servicos das criancas em trabalhos 
inadequados e prejudiciais a sua moralidade, saiide ou integridade fisica e do 
excesso do tempo de trabalho em detrimento da escolaridade do menor e do 
adolescente. A legislacao trabalhista brasileira ja se ocupa desses temas. 

A Carta Maior brasileira, conforme a previsao do art. 7°, XXXII I , que teve seu 

conteudo determinado pela emenda constitucional numero 20, aprovada em dezembro de 

1998. proibe qualquer forma de trabalho exercido por criancas e adolescentes menores de 16 

anos, permitindo. no entanto, o trabalho a partir dos 14 anos de idade, desde que na condicao 

de aprendiz: 

Art. 7° S2o direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ale"m de outros que visem a 
melhoria de sua condicao social: 
[•••] 
XXXI11 - proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condicao de 
aprendiz. a partir de quatorze anos: 

No que tange a previsao da proibicao de qualquer forma de trabalho aos menores de 

dezesseis anos, importa frisar que a vedacao abrange todo tipo de prestacao de servico, 

independente de sua natureza juridica. Doutrina Amauri Mascaro (2000, p. 59) a esse 

respeito: 

[...] ao proibir "qualquer trabalho" para o menor de 14 anos de idade e admitir uma 
excecao, a de aprendiz, a Constituicao veda nao so relacoes de emprego como ainda 
outras relates de trabalho. Logo, tambem, o trabalho eventual temporario, a 
pequena empreitada, o trabalho avulso e, se for o caso, o trabalho autdnomo. - Sao 
proibidos para o menor de 14 anos de idade, bem como, nao so as atividades 
urbanas, mas tambem as rurais. Se ha apenas uma excecao, a do aprendiz, nao 
podera o legislador aderir outras sem contrariar o principio constitucional. 

Acerca da protecao efetivada na Constituicao Federal, quando adota a teoria da 

protecao integral, leciona Luiz Antonio Nascimento Fernandes, procurador do Trabalho do 

Estado da Bahia, em texto da palestra proferida no Seminario sobre o Trabalho Infanto-

Juvenil, realizado. no dia 29 de junho de 2001, em Salvador publicado na pagina do 

Ministerio Publico da Bahia: 
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A Constituicao Federal de 1988 revolucionou o tratamento dos brasileiros em idade 
infantil ou juvenil, quando absorveu a doutrina internacional da protecao integral 
das criancas e adolescentes. A nova teoria, da protecao integral, e baseada nos 
direitos proprios e especiais das criancas e adolescentes, que, na condicao peculiar 
de pessoas em desenvolvimento, necessitam de protecao diferenciada, 
especializada e integral. A teoria da protecao integral tern seu alicerce juridico e 
social na Convencao Internacional sobre os Direitos da Crianca, adotada pela 
Assembleia Geral das NacSes Unidas, no dia 20/11/1989, tendo o Brasil adotado o 
texto em sua totalidade em 1990. 

Alem disso. aos adolescentes de 16 a 18 anos e vedada a realizacao de trabalhos em 

atividades insalubres, perigosas ou penosas, o trabalho noturno, os trabalhos que envolvam 

cargas pesadas, jornadas longas, e, ainda, os trabalhos em locais ou servicos que lhes 

prejudiquem o bom desenvolvimento psiquico, moral e social. 

Em relacao as proibicoes ao trabalho do menor empregado, assevera Amauri Mascaro 

(2010, p. 195): 

Ha proibicoes ao trabalho do menor: a) trabalho noturno, assim considerado aquele 
a partir das 22 horas (CLT, art. 404); b) trabalho em ambiente insalubre, com 
periculosidade ou capaz de prejudicar a moralidade (CLT, art. 405); c) trabalho em 
ruas, pracas e logradouros piiblicos, salvo mediante previa autorizacao do juiz de 
menores (CLT, art. 405, §2°); d) trabalho que demande o emprego de forca 
muscular superior a 20 quilos, se continuo, ou 25 quilos, se ocasional. 

Estabelece-se bem evidente, dessa forma, a preocupacao do legislador tanto 

constitucional como o trabalhista no que se refere a saude e seguranca do menor. E, ainda, no 

que tange a jomada de trabalho e ao salario do menor empregado, ensina Amauri Mascaro 

(2010. p. 195): 

Quanto a Jornada diaria de trabalho, e a mesma do adulto; 8 horas (CLT, art. 411); 
os intervalos sao iguais, mas sao proibidas horas extraordinarias, salvo decorrentes 
de acordo de compensa^o de horas (CLT, art. 413, I) ou nos casos de forca maior, 
e com direito a adicional de 50% (CF, art. 7°, XVI). Quando o menor for 
empregado em mais de uma empresa, somam-se todos os horarios, como se fossem 
de um emprego so, sendo proibido ultrapassar o total de 8 horas diarias de trabalho. 
O salario devido e o mesmo do adulto, inclusive salario minimo e pisos salariais. 

Em seu art. 227 a Constituicao Federal elenca os direitos que devem ser assegurados 

as criancas e aos adolescentes, bem como os deveres que a familia, a sociedade e o Estado 

tern para assegurar tais garantias. Segundo o Deputado Miki Breier, no Grande Expediente 

Especial de comemoracao dos 18 anos do ECA: 

Esse artigo teve o peso de um milhao e meio de assinaturas, a partir da emenda 
popular denominada "Crianca, prioridade nacional", liderada pelo Movimento 
Nacional dos Meninos e Meninas de Rua (MNMMR) e Pastoral do Menor, que 
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mobilizou a sociedade brasileira de norte a sul, e que nao deixou sombra de duvida 
quanio ao anseio da populacao por mudancas e pela remocao daquilo que se tornou 
comum denominar entulho autoritario - que nessa area se identificava com o 
Codigo de Menores. 

Consubstancia-se tal artigo como de suprema valia a garantia dos direitos da crianca e 

do adolescente no ordenamento juridico brasileiro. Em seu §3°, o art. 227 CF preve o direito a 

protecao ao menor e seus respectivos aspectos, estabelecendo que: 

§ 3° - O direito a protecao especial abrangera os seguintes aspectos: 
I - idade minima de quatorze anos para admissao ao trabalho, observado o disposto 
no art. 7°, X X X I I I ; 
II - garantia de direitos previdenciarios e trabalhistas; 
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem a escola; 
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuicao de ato infracional, 

iguaIdade na relacao processual e defesa tecnica por profissional habilitado, 
segundo dispuser a legislacao tutelar especifica; 
V - obediencia aos principios de brevidade, excepcionalidade e respeito a condicao 
peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicacao de qualquer medida 
privativa da liberdade; 
VI - estimulo do Poder Publico, atraves de assistencia juridica, incentivos fiscais e 
subsidios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de crianca ou 
adolescente orfao ou abandonado; 
VII - programas de prevenc&o e atendimento especializado a crianca, ao 
adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. 

Dessa forma, os menores trabalhadores tern asseguradas dentre outras garantias, 

direitos previdenciarios, trabalhistas, enfim, respeito a condicao peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. 

No que se refere a proibicao do trabalho do menor, a Constituicao Federal preve o 

impedimento a contratacao de menores de 18 anos para execucao de qualquer tipo de trabalho 

sem que sejam assegurados os devidos direitos trabalhistas, havendo, no entanto, tres 

situacoes excepcionais. quais sejam no contrato de aprendizagem, de estagio e no trabalho 

educativo. A esse respeito assevera Mauricio Godinho Delgado (2010, p. 735): 

[...] o vigor e a amplitude do comando constitucional evidenciam que nao mais 
prevalecem, na ordem juridica do pais, dispositivos que autorizem contratacao de 
trabalhadores menores de 18 anos que seja restritiva de direitos trabalhistas. 
Excetuam-se tres situacSes juridicas, todas com conteudo e objetivos educacionais: 
o contrato de aprendizagem (este, eminentemente empregaticio, e ao mesmo tempo, 
educacional), o contrato de estagio (nao empregaticio, mas prevalentemente 
educacional) e o trabalho educativo (tambem nao empregaticio, embora essencial e 
prevalentemente educacional). 

A CLT destinou um capitulo inteiro a protecao do trabalho dos menores, no qual 

denomina menor aquele de 14 a 18 anos que nao tern capacidade plena. Trata da protecao do 

infante tambem em artigos esparsos, como o art. 403 que proibe qualquer trabalho aos 
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menores de 16 anos, salvo na condicao de aprendiz. 0 menor nao e desprovido de capacidade 

para o trabalho, mas a legislacao lhe protege de uma forma especial. 

O contrato de aprendizagem, conforme anteriormente demonstrado, e ressalvado pela 

Constituicao e regulado pela CLT em seus artigos 428 a 433. Acerca do mesmo, leciona 

Mauricio Godinho Delgado (2010, p. 735): 

E, na verdade, contrato empregaticio, com tipicos direitos trabalhistas, embora 
regido com certas especificidades e restricSes. Segundo a lei, e pacto ajustado por 
escrito pelo qual o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor 
de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formacao tecnico-profissional 
metodica, compativel com o seu desenvolvimento fisico, moral e psicologico, 
comprometendo-se o aprendiz a executar com zelo e diligencia as tarefas 
necessarias a essa formacao. Seu prazo deve ser determinado, ate o maximo de dois 
anos (exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiencia: §3° do art. 428 
CLT, com redacao da Lei 11.788/2008). 

O art. 428 CLT e que regula a situacao do menor aprendiz empregado. O art. 432 do 

mesmo diploma legal limita a duracao do trabalho do menor aprendiz empregado em 6 horas 

diarias, vedando a prorrogacao e a compensacao de Jornada. No entanto, em seu § 1° permite 

que tal limite seja estendido a ate 8 horas diarias quando o aprendiz ja tiver completado o 

ensino fundamental, desde que dentro delas sejam computadas as horas destinadas a 

aprendizagem teorica. 

Ha ainda, conforme previsto no art. 431 CLT, o menor aprendiz nao empregado que. 

segundo Amauri N4ascaro (2010, p. 194): 

[...] e" aquele cuja aprendizagem e contratada e prestada por um determinado tipo de 
entidade a que se refere o art. 430,11, da CLT, a saber, entidade sem fins lucrativos, 
que tenha por objetivo a assistencia ao adolescente e a educacao profissional, 
registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, 
tratando-se, como esta claro na lei, de uma relacao de aprendizagem especial, nao 
caracterizando relacao de emprego porque nela figura como instituicao que 
ministrara a aprendizagem,uma entidade do tipo acima mencionado e porque a 
aprendizagem e dirigida e ministrada com esse tipo de instituicao. 

No paragrafo unico do art. 402 CLT, ha previsao do trabalho familiar, realizado por 

menores e que se consubstancia como sendo aquele prestado em oficinas em que labutem 

exclusivamente pessoas da familia do menor e esteja este sob a direcao do pai, mae ou tutor. 

Tal modalidade de trabalho do menor nao configura vinculo de emprego, nao obstante uma 

vez sendo oferecido seu labor pelo menor, a este sejam garantidas todas as verbas trabalhistas, 

ja que a energia de trabalho despendida nao volta mais para este menor, configurando. 

portanto, hipotese de trabalho proibido, gerando, portanto, todos os efeitos trabalhistas, 

diferentemente do que ocorre nos casos de trabalho ilicito. 
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O ECA, Lei 8.069/90, promulgada em 1990, tratou de regulamentar os direitos e 

garantias assegurados as criancas e adolescentes pela CF, dentre eles o direito ao trabalho. O 

ECA revogou todas as disposicoes legais contrarias a ele, inclusive os dispositivos da CLT 

que contrariavam seus principios. E fundamenta-se no ja citado art. 227 da CF. E por ter por 

base tal previsao constitucional, as jornadas de trabalho devem guiar-se por esses principios. 

Assim, no que se refere a tal estatuto nao resta indagacoes de que o mesmo nao so 

promoveu mudancas de conteudo, metodo e gestao no panorama legal e nas politicas publicas 

acerca dos direitos dos menores, consolidando-se como sendo um novo mecanismo de 

protecao. assim como fez surgir um sistema abrangente e capilar de defesa de direitos, 

inclusive no que se refere ao trabalho. 

Em seu art. 68, tal estatuto preve o trabalho socioeducativo, aquele previsto em 

programa social, do qual e responsavel entidade governamental ou nao governamental sem 

fins lucrativos e que seja capaz de assegurar ao infante que dele participe condicoes de 

capacitacao para o exercicio de atividade regular remunerada, nos quais as exigencias 

pedagogicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando superem o produtivo. 

Acerca do trabalho educativo, doutrina Mauricio Godinho Delgado (2010, p. 736): 

Para a ordem juridica, desse modo, o trabalho educativo e um instrumento auxiliar 
ao processo de formacao educacional, moral, profissional, social e cultural do 
jovem, mantendo-se, necessariamente, subordinado a esses fins humanisticos; nao 
se trata, pois de simples atividade laborativa, que se esgote em si mesma, porem de 
labor integrado a um processo mais amplo de construcao da integralidade humana 
do adolescente, em especial sua dimensao pedagogica. 

Nao restam duvidas acerca da protecao incisiva que o ordenamento juridico brasileiro 

preve aos menores. como bem assevera Mauricio Godinho Delgado (2010, p. 737): 

A ordem juridica repele a utilizacao precarizante do trabalho do jovem no pais, sem 
os imperativos direitos trabalhistas e previdenciarios determinados pela 
Constituicao (art. 227 §3°, II). A circunstancia de ser ele, eventualmente, parte de 
grupos sociais excluidos nao autoriza sua insercao no mercado de trabalho pela via 
de uma nova exclusao (ainda que bem intencionada). 

A ordem juridica do pais incorporou recentemente novos impedimentos ao trabalho do 

menor de 18 anos. Foi aprovada, por meio do Decreto n. 6.481, de 12.6.08, a Lista TIP - Lista 

das Piores Formas de Trabalho Infantil, em conformidade com o art. 3°, "d", e art. 4° da 

Convencao n. 182 da OIT, ficando a partir de tal aprovacao evidente a tendencia do 

ordenamento juridico brasileiro, em crescimento desde 1988, em dar privilegio a educacao, 

em detrimento do trabalho, como meio de formacao da personalidade do jovem. 
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Todas as pesquisas realizadas acerca do tema, inclusive as internacionais, demonstram 

que o trabalho precoce consolida e reproduz a miseria, inviabilizando a possibilidade do 

infante, por meio do estudo, conseguir suplantar suas deficiencias estruturais. No entanto, a 

problematica da exploracao da crianca e do adolescente ainda se faz sem solucao, visto que 

sao inumeros os conflitos sociais e regionais a serem superados, conforme se tratara adiante. 
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4 PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 

0 programa desenvolvido pelo governo brasileiro que tern por denominacao 'Bolsa 

Familia', foi criado pela Lei n.° 10.836, de 9 de Janeiro de 2004. que unificou os 

procedimentos de gestao e execucao das acoes de transferencia de renda do Governo federal, 

as quais foram criadas e implantadas entre 2001 e 2003. 

Os referidos procedimentos passaram, entao, a ser denominados Programas 

Remanescentes (Programas Cartao Alimentacao, Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentacao e Auxilio-

Gas). Entre eles, nao se inclui o PETI (Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil). 

A respeito da unificacao, assevera E. R. Nascimento (2006, p. 59): 

a unificacao de programas de transferencia de renda teve como objetivo integrar 
esforcos isolados dos diferentes programas e racionalizar custos operacionais, ao 
mesmo tempo que passou a dirigir o foco da politica governamental para a familia 
como um todo. Alem de transferir recursos diretamente aos beneficiarios para alivio 
da pobreza, a proposta do Programa Bolsa Familia e atuar na promocao do acesso 
aos servicos basicos de educacao e saiide para as familias beneficiadas, 
contribuindo para o rompimento do ciclo intergeracional da pobreza. 

Consubstancia-se. o PBF, na transferencia direta de renda com condicionalidades que 

reforcam o acesso a direitos sociais basicos nas areas de educacao, saude e assistencia social, 

alem de forcar o impedimento do trabalho infantil nas familias que se encontram em estado de 

pobreza ou extrema pobreza. ou seja, que estao a margem da sociedade, sendo o local em que 

tal exploracao ocorre com mais frequencia. 

Assegura-se as mesmas o direito humano a alimentacao adequada, promovendo a 

seguranca alimentar e nutricional e contribuindo para a conquista da cidadania pela populacao 

mais vulneravel a fome. 

O PBF tern por objetivos a promocao ao acesso a rede de servicos publicos, em 

especial, de saude, educacao e assistencia social; o combate a fome e promocao da seguranca 

alimentar e nutricional; o estimulo a emancipacao sustentada das familias que vivem em 

situacao de pobreza e extrema pobreza; o combate a pobreza; a promocao a intersetorialidade, 

a complementaridade e a sinergia (trabalho ou esforco coordenado de varios subsistemas na 

realizacao de uma tarefa complexa ou funcao) das acoes sociais do Poder Publico. 

O 'Bolsa Familia' atende mais de 12 milhoes de familias em todo territorio nacional. A 

depender da renda familiar por pessoa (limitada a R$ 140,00), do numero e da idade dos 

filhos, o valor do beneficio recebido pela familia pode variar entre R$ 32,00 a R$ 242,00 
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reais. Tais valores sao resultados do reajuste anunciado em marco de 2011, e passaram a 

vigorar a partir de abril do mesmo ano. 

Segundo expoe o Ministerio do Desenvolvimento Social (MDS) em sua pagina da 

web, sao quatro os tipos de beneficios utilizados pelo Ministerio do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome: 

Beneficio Basico (R$ 70,00 pagos apenas a familias extremamente pobres, com 
renda per capita igual ou inferior a R$ 70,00); Beneficio Variavel (R$ 32,00, pagos 
pela existencia na familia de criancas de zero a 15 anos - limitado a cinco criancas 
por familia); Beneficio Variavel Vinculado ao Adolescente - BVJ (R$ 38,00, pagos 
pela existencia na familia de jovens entre 16 e 17 anos - limitado a dois jovens 
por familia); e Beneficio Variavel de Carater Extraordinario - BVCE (valor 
calculado caso a caso). 

A Lei n.° 10.836 foi regulamentada pelo Decreto n.° 5.209, de 17 de setembro de 2004, 

o qual instituiu o arranjo institutional para a implementacao do PBF, onde foi organizado de 

forma que a instancia maxima de gestao do PBF e o Conselho Gestor do Programa Bolsa 

Familia (CGPBF), orgao colegiado de carater deliberativo, vinculado ao MDS, previsto no 

art. 4.° da Lei n.° 10.836, de 2004, e na Lei n.° 10.869, de 13 de maio de 2004. 

O CGPBF objetiva formular e integrar politicas publicas, definir diretrizes, normas e 

procedimentos sobre o desenvolvimento e implementacao do PBF, assim como apoiar 

iniciativas para instituicao de politicas publicas sociais, almejando a promocao da 

emancipacao das familias beneficiadas pelo Programa nas esferas federal, estadual, distrital e 

municipal. O Comite Executivo do CGPBF tern como finalidade a implementacao e 

acompanhamento das decisoes do CGPBF. 

A execucao e gestao do 'Bolsa Familia' ocorre de maneira descentralizada, por meio 

da uniao de esforcos entre os entes federados, observada a intersetorialidade, a participacao 

comunitaria e o controle social. Os entes federados poderao aderir ao PBF por meio de termo 

especifico, observados os criterios e as condicoes estabelecidas pelo MDS. 

Cabe assim, no ambito federal, ao MDS deliberar sobre o desenho e a implementacao 

do PBF, bem como a coordenacao de sua operacionalizacao, mormente no que tange as 

funcoes de cadastro. pagamento de beneficios, monitoramento e avaliacao. E tambem, atuacao 

na coordenacao politica e na articulacao com os entes federados. Conforme regulamentou o 

Decreto n.° 5.209/04 em seu art. 2°, recentemente alterado pelo Decreto n.° 7.332/10: 

Art. 2° Cabe ao Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome 
coordenar, gerir e operacionalizar o Programa Bolsa Familia e, em especial, 
executar as seguintes atividades: 
I - realizar a gestao dos beneficios do Programa Bolsa Familia; 
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II - SUpervisionar o cumprimento das condicionalidades e promover a oferta dos 
programas complementares, em articulacao com os Ministerios setoriais e demais 
entes federados; 
III - acompanhar e fiscalizar a execucao do Programa Bolsa Familia, podendo 
utilizar-se, para tanto, de mecanismos intersetoriais; 
IV - disciplinar, coordenar e implementar as acoes de apoio financeiro a qualidade 
da gestao e da execucao descentralizada do Programa Bolsa Familia; e 
V - coordenar, gerir e operacionalizar o Cadastro Unico para Programas Sociais do 
Governo Federal. 

O Programa e gerido pela Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (SENARC), de 

acordo com o definido na estrutura regimental do MDS, aprovada pelo Decreto n.°: 5.074. A 

SENARC gerencia o CadUnico, o qual e a porta de entrada para o programa, um cadastro 

geral de beneficiarios dos programas assistenciais do governo brasileiro. 

A Caixa Economica Federal e a responsavel por operar o CadUnico e pelo pagamento 

das bolsa do PBF, o mesmo e realizado por meio de cartao magnetico, o Cartao Social Bolsa 

Familia. que e personalizado e emitido para o responsavel familiar. 

No que se refere a fiscalizacao e acompanhamento de resultados, a exemplo do que 

ocorre com a maioria das acoes federals descentralizadas, o 'Bolsa Familia' preve uma 

instancia de controle social local. Conforme dispoe em seu art. 2° a Portaria GM/MDS n.° 

246, de 20 de maio de 2005, instituidora dos instrumentos necessarios e definidora do 

procedimento de adesao dos entes locais ao PBF, a primeira condicao a ser cumprida para a 

adesao e a existencia formal e o pleno funcionamento de um comite ou conselho local de 

controle social do Programa: 

Art. 2°. Sao requisitos da adesao do municipio ao Programa Bolsa Familia: 

I - a existencia formal e o pleno funcionamento de um comite ou conselho local de 
controle social do Programa Bolsa Familia; e 
II - a indicac3o do gestor municipal do Programa. 

O art. 29 do Decreto n.° 5.209/04 ja havia previsto que o controle e a participacao 

social do PBF deveriam ser realizados, no ambito local, por um conselho formalmente 

constituido pelo municipio ou pelo Distrito Federal, respeitada a paridade entre governo e 

sociedade. Tal Conselho seria formado por integrantes das areas da assistencia social, da 

saude, da educacao, da seguranca alimentar e da crianca e do adolescente, quando houvesse, 

sem prejuizo de representantes de outras areas, desde que o municipio ou o Distrito Federal 

considerassem a conveniencia. 

Em 2010, a redacao do referido artigo foi alterada pelo Decreto n.° 7.332, passando o 

conselho local a poder ter outras atribuicoes, a serem estabelecidas por lei: 
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art. 29. O controle e participacao social do Programa Bolsa Familia deverao ser 
realizados, em ambito local, por instancia de controle social formalmente 
constituida pelo Municipio ou pelo Distrito Federal, respeitada a paridade entre 
governo e sociedade, sem prejuizo de outras competencias que lhes sejam 
atribuidas pela legislacao. 

Os moldes de tal conselho servem tambem para a instituicao a nivel estadual do 

controle social do PBF. Por decisao do poder publico municipal ou do Distrito Federal, o 

controle social do PBF pode ser realizado por um conselho ou instancia criada anteriormente, 

garantidas a paridade e a intersetorialidade. A norma admite tambem que os municipios 

podem associar-se para exercer o controle social do PBF, desde que se estabeleca 

formalmente, por meio de termo de cooperacao intermunicipal, a distribuicao de todas as 

competencias e atribuicoes necessarias ao perfeito acompanhamento dos PBF e Programas 

Remanescentes sob sua jurisdicao. 

Atualmente, o controle social faz o acompanhamento e a avaliacao da execucao do 

PBF na esfera municipal, subsidiando a Rede Publica de Fiscalizacao com o monitoramento 

dos processos de cadastramento, selecao de beneficiarios, concessao e manutencao dos 

beneficios e do controle das condicionalidades. 

Por sua vez, a Rede Publica de Fiscalizacao define-se como sendo a parceria para 

desenvolvimento e aprimoramento do processo de fiscalizacao, monitoramento e avaliacao do 

PBF, Programas Remanescentes e CadUnico. Trata-se de convenios de cooperacao tecnica 

para protecao dos bens, valores e direitos relativos aos referidos programas e cadastro. 

firmados com: Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministerios Publicos dos 

Estados e da Uniao; Controladoria Geral da Uniao; Ministerios Publicos Estaduais e do 

Distrito Federal; Ministerio Publico Federal; Ministerio Publico Militar; Tribunal de Contas 

da Uniao. 

Acerca do controle que deveria estar sendo exercido pela instancia municipal de 

controle social do PBF nos municipios, Maria das Gracas Rua, no estudo realizado sobre 

avaliacao da integracao do PET! ao PBF, constata: 

A precariedade do controle exercido por essas instancias sobre o objeto central de 
sua responsabilidade - o PBF - esta amplamente documentada nas auditorias 
realizadas, inclusive pelo TCU. Torna-se dificil, assim, alimentar expectativas 
reaiistas de que elas sejam capazes de absorver tambem as responsabilidades 
relativas ao trabalho infantil, especialmente quando o foco e a oferta e a freqiiencia 
as acoes socioeducativas e de convivencia. 

Diversos estudos apontam para a contribuicao do Programa na reducao das 

desigualdades sociais e da pobreza. O 4° Relatorio Nacional de Acompanhamento dos 
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Objetivos de Desenvolvimento do Milenio, divulgado pelo MDS, em sua pagina na web, 

aponta queda da pobreza extrema no Brasil de 12% em 2003 para 4,8% em 2008. 

A referida reducao esta intimamente ligada a estruturagao do programa, que tern como 

eixos principais a transferencia de renda, condicionalidades e programas complementares. O 

primeiro eixo promove a diminuicao imediata da pobreza. As condicionalidades promovem 

acesso imediato a direitos basicos como saude, educacao, assistencial social. Por sua vez, os 

programas complementares, objetivam o desenvolvimento das familias, de modo que os 

beneficiarios consigam superar a situacao de vulnerabilidade. Sendo um dos problemas a ser 

superado. o trabalho exercido por estas criancas. 

O Ministerio da Saude (MS) e o Ministerio da Educacao (MEC), no ambito federal, 

sao responsaveis por normatizar as respectivas condicionalidades e verificar o cumprimento 

das mesmas por parte das familias; bem como, monitorar e buscar suprir as deficiencias na 

oferta de servicos sociais pelos entes federados; acompanhar a evolucao dos indicadores 

sociais setoriais: articular-se com os respectivos conselhos setoriais para a implementacao do 

Programa; participar das decisoes que dizem respeito as funcoes centralizadas de gestao do 

Programa (cadastro, pagamento de beneficios, monitoramento e avaliacao). 

Maria das Gracas Rua, tambem traz no estudo realizado sobre avaliacao da integracao 

do PETI ao PBF que os governos estaduais sao responsaveis, principalmente em: 

[...] apoiar a implementacao do PBF no Estado, alem de promover a articulacao das 
acoes visando assegurar o carater intersetorial do Programa, viabilizar a oferta de 
servicos e de acSes complementares, bem como apoiar os municipios no processo 
de cadastramento, apoiar os conselhos estaduais e municipals, colaborar com o 
Poder Judiciario na reducao do sub-registro civil e na emissao de documentacao 
para as familias. 

Tendo em vista o modelo de gestao descentralizada do programa, os governos 

municipals sao os principais gestores do PBF junto as familias. Tern como principais 

competencias a articulacao dos diversos orgaos e entidades locais afetos ao Programa; a 

garantia da oferta de servicos essenciais de saude, educacao e acompanhamento alimentar e 

nutricional. para cumprimento das condicionalidades; a viabilizacao da oferta de acoes 

complementares ao Programa; a coordenacao do processo de cadastramento, selecao, 

renovacao. suspensao e desligamento das familias beneficiarias, mediante a operacao do 

CadUnico; o atendimento direto dos beneficiarios; a capacitacao dos profissionais envolvidos 

(em conjunto com o nivel federal); a avaliacao do desempenho e o impacto do Programa no 

municipio; o apoio aos conselhos municipals; o apoio ao Poder Judiciario na reducao do sub-

registro civil e na emissao de documentacao para as familias beneficiarias; o fornecimento de 
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informacoes periodicamente. ao MDS e aos Ministerios setoriais, os dados sobre o 

cumprimento das condicionalidades. 

Para que faca jus ao recebimento da bolsa do PBF, e necessario que haja o 

cumprimento das condicionalidades exigidas para a concessao dos beneficios. Criancas e 

jovens entre 7 e 15 anos, integrantes de familias beneficiarias, devem ter freqtiencia escolar 

minima de 85%. As gestantes devem comparecer a exames pre-natais e participar de 

atividades educativas sobre aleitamento materno e orientacao alimentar. As nutrizes e 

responsaveis por criancas/adolescentes entre seis meses e seis anos devem cumprir o 

calendario vacinal delas, leva-las a unidade de saude para acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento e participar de atividades educativas sobre alimentacao, aleitamento materno 

e cuidados gerais com a saude da crianca. 

Segundo Maria das Gracas Rua, no estudo ja referido anteriormente, realizado sobre 

avaliacao da integracao do PETI ao PBF, em 2005, atraves da Portaria n° 666, no que se 

refere a integracao. tal juncao objetivou, dentre outros intuitos: 

[...] racionalizar e aprimorar os processos de gestao do PBF e do PETI, pela 
universalizac§o da obrigatoriedade de pagamento do beneficio por meio de cartao 
magnetico da CAIXA e pela inclusao de todas as familias no CadUnico; ampliar a 
cobertura do atendimento das criancas/adolescentes em situacao de trabalho infantil 
do PETI. com a inclusao de criancas menores de seis anos; estender as acdes 
socioeducativas e de convivencia do PETI para as criancas/adolescentes do PBF em 
situacao de trabalho infantil; universalizar o PBF para as familias que atendem a 
seus criterios de elegibilidade. 

De acordo com tal Portaria o processo de integracao seria estabelecido de forma que o 

componente de transferencia de renda para as familias que atendam ao criterio de 

elegibilidade do PBF seria tido como beneficio financeiro do PBF, representando, junto com 

o CadUnico. a principal acao do PBF. Tambem definiu-se que, no que tange as familias que 

nao atendam ao criterio de elegibilidade do PBF, o componente de transferencia de renda sera 

tido como beneficio financeiro do PETI, que se transformou numa categoria residual do PETI. 

Em relacao as acoes socioeducativas e de convivencia que sao integrantes do PETI, 

estas devem ser freqiientadas pelas criancas e adolescentes das familias oriundas do PETI. 

assim como pelas familias beneficiarias do PBF que apresentarem situacao de trabalho 

infantil, serao tidas como parte integrante do PETI, tornando-se a sua principal acao 

finalistica. 

Severa critica se faz no que tange a verificacao da existencia ou nao de situacao de 

trabalho infantil nas familias beneficiarias do PBF quando do seu cadastro, pois tal 

verificacao depende da declaracao positiva do genitor ao preencher o cadastro, o que 
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geralmente nao e afirmado, ficando dessa forma impossivel se aferir que familia tern ou nao 

menor laborando, e assim integra-la ou nao ao PETI. 

Na maioria das vezes. os pais simplesmente omitem que seus filhos trabalham, para 

que continuem auferindo a renda proveniente do trabalho do menor, cumulando com a bolsa 

do PBF. E. como o trabalho realizado pelos menores, e, quando nao domestico, praticado de 

forma ilegal, fica dificil que a fiscalizacao alcance a ciencia do mesmo. 

Outro grande problema em relacao a integracao do PBF com o PETI e no que tange a 

ineficacia do controle sobre as prestacoes das acoes socioeducativas e de convivencia para 

criancas e adolescentes. A verba para a prestacao das referidas acoes e repassada aos 

municipios. porem nao ha fiscalizacao nenhuma quanto a aplicacao das mesmas. abrindo 

margem para a ma utilizacao e desvio das referidas dotacoes. 

Um ultimo ponto defeituoso a ser analisado diz respeito a celeuma essencial da 

sustentabilidade da politica de erradicacao do trabalho infantil: as oportunidades de trabalho e 

de renda para as familias beneficiadas. Na concepcao do PBF, e totalmente ausente. Ja no que 

se refere ao PETI, a preocupacao em assegurar, as familias beneficiadas a possibilidade de 

sustento autonomo frequentou, brevemente, o desenho desse programa, sendo, porem, 

descontinuada a partir de 2004. 

Com o intuito de melhor acompanhamento das familias que tern criancas e 

adolescentes em situacao de trabalho infantil independentemente do programa do qual sao 

beneficiarias, foi criado um sistema informatizado, o Sistema de Acompanhamento da 

Condicionalidade do Trabalho Infantil (SISPETI), que e da rede SUAS-w6. Tal programa e 

alimentado pelos municipios, que devem informar o cumprimento da condicionalidade da 

frequencia e as atividades oferecidas, e pela SENARC, que alimenta quanto as 

criancas/adolescentes beneficiadas. 

Maria das Gracas Rua. ainda no estudo realizado sobre avaliacao da integracao do 

PETI ao PBF, acerca do que se objetivou ao criar o SUAS-we/> afirma: 

Aparcntemente, a estrat^gia e" substituir o controle social pelo controle virtual; mas 
isso tambem tern limitacSes, como mostra o subcadastramento pelos municipios. 
Desse modo, a integracao nao resolveu os principais problemas do PETI e colocou 
a area do controle com um desenho ainda mais precario. No que se refere ao 
trabalho infantil, embora a rede publica de fiscalizacao possivelmente venha a 
contribuir para o aprimoramento do processo de fiscalizacao, monitoramento e 
avaliacao do PBP, Programas Remanescentes e CadUnico, nao ficam claros os 
ganhos que isso podera trazer para o combate ao trabalho infantil. 
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Funcionou a integracao PBF-PETI no que tange ao CadUnico, que possibilitou a 

maximizacao dos resultados na aplicacao dos recursos do PETI, vez que passaram a ser 

identificaveis problemas de duplicidade de cadastro. 

A principal estrategia utilizada para a promocao da equidade foi a adocao da renda 

como criterio do PBF e da integracao PETI/PBF. Porem, ao se adotar estritamente esse 

criterio, perdeu-se de vista a especificidade do trabalho infantil, ou seja, houve perda do foco 

do trabalho infantil. A integracao elimina os incentivos das familias a retirada das 

criancas/adolescentes da situacao do trabalho infantil. Caso nao seja mudado o criterio de 

merecimento de tais beneficios, podera haver o recrudescimento da pratica do trabalho 

precoce. 

Ja esta mais que provado que o programa sob analise tern obtido exito em sua 

implementacao quando da melhoria da alimentacao, educacao e, consequentemente, 

condicoes de vida das familias beneficiadas. 

As pesquisas elaboradas a respeito do trabalho infantil demonstram dados nao muito 

positivos. Relatam que a quantidade de criancas que deixaram de trabalhar vem diminuindo, 

mas nao na proporcao que se espera. 

Isto se da principalmente tendo em vista o valor do auxilio ofertado, que nao consegue 

suprir a necessidade da familia. Ou seja, estando exercendo um trabalho, a crianca aufere uma 

renda. essencial a subsistencia de toda a familia, e tal renda e bem superior a bolsa oferecida. 

Portanto, mesmo que os genitores tenham consciencia de que a crianca nao pode 

trabalhar e que necessita estudar para ter condicoes melhores no futuro, eles nao conseguem 

evitar que elas trabalhem, pois se as mesmas nao o fizerem falta ate o minimo de alimentacao 

para sua sobrevivencia e de sua familia, em virtude da renda dos pais nao ser suficiente para 

atender as necessidades da familia como um todo. 

Desta forma, tal estudo objetiva demonstrar que o programa em analise e viavel no que 

se refere a sua estruturacao e aos resultados que vem sendo apresentados, porem 

melhoramentos sao imprescindiveis para que se alcance a resolucao para a problematica do 

trabalho infantil no pais, conforme se demonstrara mais detalhadamente adiante. 

4.1 VIABILIDADE DO BOLSA FAMILIA NA ERRADICACAO DO TRABALHO 
INFANTIL 
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Como ja anteriormente demonstrado, a problematica do trabalho infantil atualmente e 

uma preocupagao mundial. Muito se tern discutido e procurado fazer para que se chegue a tal 

resolucao. Apesar de que ate entao os numeros das pesquisas constantemente realizadas ainda 

demonstram um grande contingente de menores laborando. 

O Governo brasileiro. juntamente com alguns segmentos da sociedade civil, encontra-

se empenhado na tarefa de erradicar o trabalho infantil no Pais. 

Visando a solucao de tal problema, vem utilizando diversos mecanismos e 

instrumentos disponiveis, que vao desde a fiscalizacao realizada no local de trabalho a 

implantacao e desenvolvimento de projetos que objetivam dar orientacao aos pais e as 

criancas que trabalham. fornecendo-lhes tambem capacitacao para alternativas de geracao de 

renda familiar. 

Apesar de culturalmente aceitar-se pelo senso comum da sociedade brasileira como 

solucao para o problema da falta de escolas e para prevenir o jovem de se tornar marginal, o 

trabalho infantil traz conseqiiencias nocivas ao desenvolvimento fisico e psico-social da 

crianca. 

Acerca da aceitacao cultural da populacao em relacao ao trabalho infantil, Fabio 

Matos dos Santos, cidadao brasileiro, in mural de opinioes no I I I Encontro Internacional 

contra o trabalho infantil, demonstra o quanto notoria ela se faz e o verdadeiro motivo que 

leva as familias a manter seus filhos na escola: 

Concordo que o Programa Bolsa Familia e um excelente Programa so acho que 
deve haver um acompanhamento maior da destinacao que a familia faz com o 
dinheiro que recebem. Mas em relacao a frequencia escolar que e um do topicos de 
exigencia do Programa, acho que melhorou muito. Por outro lado vejo que 
infelizmente algumas familias parecem nao se preocupar muito com a educacao dos 
filhos e por muitas vezes so exigem que a crianca va pra escola por causa do 
dinheiro referente do bolsa familia. 

Os programas de transferencia de renda do Governo Federal, em especial o Bolsa 

Familia, estao mudando a face da economia brasileira, logo, o trabalho infantil. Evidencia-se 

que as politicas sociais e os programas de investimentos federals vem criando um mercado 

interno e popular que esta modificando a paisagem economica dos Estados. 

Segundo artigo publicado por Cristiano Bastos, assessor de comunicacao do MDS, no 

site do proprio ministerio, "o dinheiro e utilizado principalmente na compra de alimentos, 

remedios, transporte e no varejo da construcao civil". O valor do beneficio Bolsa Familia 

representa, um ganho de capacidade de compra maior, corrigindo hoje uma historica demanda 
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de consumo reprimido no pais. 

Como consequencia dessa dinamica, houve melhoria evidente na vida da populacao 

mais pobre e avanco nos setores produtivos voltados para segmentos populares, gerando, 

conseqiientemente uma menor necessidade de trabalho por parte das criancas que poderao 

destinar seu tempo a escola. 

Assim e imprescindivel a politica de transferencia de renda do Governo Federal e os 

programas sociais permanentes nao so para o desenvolvimento dos Estados, como tambem 

para a erradicacao do trabalho infantil, pois o objetivo e que as familias que possuem criancas 

que trabalham, por meio do programa, invistam em atividades geradoras de renda, 

necessitando apenas de um direcionamento maior de recursos financeiros para se ver 

consolidada a satisfacao da precisao dessas criancas. 

Conforme expoe o Prof. Marco Longuinhos, Professor Assistente da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia. Doutorando em Planificacion Territorial y Gestion Ambiental 

pela Universidade de Barcelona, em pesquisa por ele realizada e disponivel em seu blog 

'Bolsa Familia e Reducao de Pobreza': 

Estas acdes, agindo conjuntamente potencializaram de forma ampla a melhoria dos 
indicadores de renda das familias na condicao de pobreza extrema. Tambem, s3o 
responsaveis por ingresso de recursos financeiros nos municipios do pais, mas 
afetando de forma significativa os municipios mais pobres, nao possuidores de uma 
estrutura economica eficiente, dependentes, portanto, das transferencias 
governamentais postas nos programas sociais. 

Outro aspecto importante que se evidencia e a necessidade de que um pais possa ter 

uma economia em processo de crescimento, afetando assim o oferecimento de empregos 

formais a populacao, com destaque aos pobres e miseraveis. 

O crescimento da riqueza por seu turno depende de alteracoes importantes no sistema 

tributario, evidenciado como um entrave ao crescimento da economia de forma ampla, e 

reformas institucionais, nao objeto da analise, que possam contribuir para a melhoria das 

Instituicoes. 

O PBF na forma como e aplicado hoje nao se faz solucao viavel ao problema da 

exploracao de mao-de-obra infantil, trata-se apenas de um paleativo. Porem, sendo 

melhorado, pode se demonstrar um programa viavel para resolucao de diversas problematicas 

sociais que assolam a populacao socialmente excluida. No que tange aos melhoramentos, 

seriam do tipo: aumento do valor ofertado, maior fiscalizacao no programa como um todo, 

abrangendo desde a familia que recebe, ate os agentes publicos que sao incumbidos da 

distribuicao de tais valores. 
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E imprescindivel que os governos implantem tal programa, mas que tenham a 

preocupacao de canalizar mais recursos, aumentando assim o valor da bolsa, para que a 

mesma possa suprir as necessidades das familias. 

Importante e enfatizar que o efeito que a boa estrutura familiar da populacao de baixa 

renda causa num Estado acarreta na economia de recursos em outros setores, como seguranca 

e saude publica. pois familias bem estruturadas adoecem menos e o nivel de marginalizacao e 

infinitamente menor. Sendo assim, organizando-se e possivel dispor dos recursos necessarios 

para o efetivo funcionamento do programa em relacao a erradicacao do trabalho de menores. 

Em estudo realizado para avaliacao da integracao do PETI ao PBF, discorre Maria das 

Gracas Rua: 

O Ministerio do Trabalho e Emprego desenvolveu estrategias para identificar o 
trabalho infantil: sao acoes denominadas "operativos", que nao sao apenas 
repressivas (fiscalizacao) mas envolvem sensibilizacao, e conscientizacao como 
elemento de sustentabilidade. Cada DRT e obrigada a fazer no minimo 4 
operativos/ano sendo 2 nacionais, em datas planejadas e previamente estabelecidas 
com o Ministerio. Mas, geralmente, as DRTs fazem de 4 a 6 operativos/ano. O foco 
do operativo e territorial: locais, regides, atividades onde houver maior indice de TI 
segundo a PNAD e o Mapa e informacoes dos parceiros locais: ex: julho no Fortal 
de Fortaleza; criancas/adolescentes catando latinha no carnaval em Salvador; safras 
agricolas; festas de peao boiadeiro, festas do morango, da maca, etc. 

Em relacao a fiscalizacao do programa, segundo dados do MDS, apresentados por 

Adriana Carranca no periodico Estadao, publicado em 18 de abril de 2010: 

Segundo o ministerio, 4,1 milhoes de beneficiarios foram desligados do Bolsa-
Familia desde 2003. Outros 710 mil perderam o beneficio no ano passado, no 
primeiro grande recadastramento feito pelo governo, em cumprimento ao decreto 
de 2008. que instituiu a revisao dos beneficiados a cada dois anos. Desde o inicio 
do programa, no entanto, apenas 127 mil aparecem na lista de cortes por 
descumprir as condicionalidades. No entendimento do ministerio, sao as familias 
mais vulneraveis e nao devem ser cortadas, mas observadas mais de perto. Com a 
revisao da linha da pobreza, de R$ 120 para R$ 140, cerca de 1,3 milhao de novas 
familias foram incluidas no programa em 2009 e outras 600 mil devem ser 
agregadas ate o fim do ano. 

A grande falha no Programa se apresenta no que se refere aos programas 

complementares, que se fazem essenciais para que as familias se estruturem para futuramente 

nao mais serem dependentes da assistencia fornecida pelo governo. A educacao e 

profissionalizacao dos pais sao de extrema valia para o funcionamento do PBF como 

programa de melhoria da condicao familiar. Pois so desta maneira os mesmo irao conquistar 

condicoes para concorrer no mercado de trabalho. Assim, e imprescindivel que programas 

complementares neste sentido ocorram de forma efetiva. 
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Segundo um artigo publicado da Revista Britanica 'The Economist", o PBF, que 

inspira projetos similares em varios paises, tern sido "maravilhosamente efetivo" no combate 

a pobreza em areas rurais. mas tern efeito restrito na zona urbana. Afirma que tal programa 

apresenta tres entraves no que se refere a sua aplicacao na cidade, que nao existem no campo. 

Silvio Guedes Crespo, no seu blog 'Radar Economico', fazendo uma analise do artigo 

da revista britanica. sobre os tres entraves do programa na cidade, afirma: 

Avalia a revista. Primeiro, nas areas urbanas ja havia outros programas que foram 
substituidos pelo Bolsa Familia, o que piorou a vida de algumas pessoas. A 
reportagem encontrou uma familia que, antes do Bolsa Familia, recebia o 
equivalente a dois salarios minimos em ajuda publica: depois. passou a ganhar um 
quinto disso. Segundo, na cidade as criancas ganham quando trabalham - por 
exemplo, vendendo balas - o que e um desestimulo a ir a escola e continuar 
recebendo o Bolsa Familia. Terceiro, o governo da o beneficio a chefe da familia. 
Como nas favelas costumam morar na mesma casa tres geracoes, o dinheiro que 
deveria ser dado a mae da crianca acaba indo para a avo. 

Neste sentido. o Programa sob analise se mostra extremamente viavel na resolucao da 

problematica mundial do Trabalho Infantil, porem, como ja salientado, e imprescindivel que 

seja melhorado na sua estrutura como um todo, assim como em sua aplicacao, para que assim 

passe a condicao de efetivo meio de solucao de um dos maiores problemas da sociedade atual. 
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5 CONCLUSAO 

Este trabalho de conclusao de curso procurou investigar a viabilidade do programa 

assistencial do governo brasileiro, o Programa Bolsa Familia, para a solucao da problematica 

do Trabalho Infantil, demonstrando o tratamento politico e juridico dedicado ao tema, 

sobretudo na atualidade, bem como os resultados que tal programa ate entao apresentou e seus 

possiveis melhoramentos. 

Em meio a uma analise bibliografica comungada a observacao do cenario social 

brasileiro, apurou-se a importancia que o referido programa exerce sobre um grande numero 

de cidadaos brasileiros, vez que esta possibilitando uma melhoria significativa na condicao de 

vida das familias que viviam marginalizadas. 

A analise empreendida atraves do desenvolvimento do presente estudo leva a 

compreensao de que a recente queda dos indicadores de desigualdade no Brasil, em 

percentuais significativos para os agentes de menor renda, mais vulneraveis a miseria, foi 

amplamente possivel atraves de politicas publicas voltadas a transferencia de renda, como o 

Programa Bolsa Familia. 

Percebeu-se que tal programa ainda necessita de melhoramentos significativos, em 

pontos como a fiscalizacao do repasse dos valores, a atualizacao dos dados do CadUnico de 

forma mais precisa e periodicamente, o empenho em programas complementares, para que 

haja efetiva melhoria na condicao social das familias beneficiadas. 

Frente a esta realidade, levantou-se o seguinte questionamento: diante da impotencia 

mundial para por rim ao Trabalho Infantil, pode-se afirmar que o Programa de Renda Minima 

Brasileiro, Bolsa Familia, e capaz de atuar de forma efetiva na erradicacao daquele? 

Analisaram-se dados do IBGE, divulgados atraves da PNAD/2009, buscando-se 

demonstrar a atual situacao do Trabalho Infantil no pais, bem como as atuais condicoes 

sociais da familia brasileira. 

Por meio da pesquisa realizada atestou-se que as situacoes de exploracao do Trabalho 

Infantil no Brasil, vem diminuindo com o passar dos anos, porem ainda nao da forma como 

objetiva a sociedade mundial, que demonstra tais objetivos por meio de Convencoes da OIT. 

No que tange as familias que se beneficiam do Bolsa Familia, constatou-se melhoria 

significativa nas condicoes de vida, tanto no que se refere a educacao, como a alimentacao e 

saude, porem ha ainda alguns entraves sociais ao Programa que merecem especial atencao do 
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governo, para que haja o alcance viavel para retirar da condicao de trabalho infantil os 

menores brasileiros. 

A exposta analise fora baseada, alem das conceituacoes doutrinarias, em dados 

apresentados pelo IBGE, bem como em opinioes de agentes sociais envolvidos com a 

questao, como demonstrado ao longo da pesquisa. Constatou-se uma consideravel viabilidade 

de tal Programa, podendo ser capaz de solucionar a questao da exploracao infantil no pais. 

Face a pesquisa apresentada, buscou-se solucionar a problematica em questao 

utilizando-se o metodo dedutivo, o procedimento monografico e a tecnica bibliografica. 

Destarte, em linhas finals, e imperioso evidenciar a importancia que se reveste a 

presente discussao. nao so pela atualidade da questao, ja que a problematica sob analise assola 

todo o mundo. Como tambem em virtude de tal programa poder servir de paradigma para 

outros paises, no combate a erradicacao da mao de obra infantil no mundo. E salutar trazer a 

baila tal questao. tendo em vista a necessidade de sua solucao o mais depressa possivel, 

ajudando os menores que diariamente sao explorados e assolados pela miseria social. 
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