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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em verdade, o que se ve hoje e a coexistencia de dois polos que entram em 

choque, isto e, de um lado ha a elite da informacao que dirige a economia global de 

alta tecnologia, no outro ha um aumento significativo do numero de trabalhadores 

que estao perdendo seus empregos e tern poucas perspectivas de encontrar bons 

empregos neste mundo que a cada dia se torna mais automatizado. 

Fatores como os acima mencionados justificam as linhas que aqui serao 

escritas, tomando como referencial uma pesquisa bibliografica a nfvel principalmente 

juridico, mas tambem pincelando em alguns pontos de Economia e Sociologia, uma 

vez que o problema do emprego assume carater multidisciplinar. 

Destarte, o presente trabalho concebe como uma das formas de minimizar a 

contingencia do desemprego o desenvolvimento de um programa de seguro-

desemprego que se coadune com a realidade brasileira. 

Entao, procurar-se-a no primeiro capitulo visualizar o modo como esse 

problema era ontem encarado e as respostas que Ihe eram dadas, o que serve ate 

mesmo de base para o direito vigente copiar-lhe a experiencia positiva e recortar as 

partes negativas. 

Seguindo-se, no segundo capitulo, e feita uma abordagem de sua natureza 

juridica, indispensavel para conhecer o beneficio dentro do programa do seguro-

desemprego. 

No terceiro capitulo sera explanada uma analise referente a tematica do 

emprego e do desemprego, conhecimento esse necessario com o fim de se poder 
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delinear os mecanismos reclamados para tentar diminuir as consequencias do 

desemprego. 

O quarto capitulo versara sobre a estrutura constitucional e infraconstitucional 

em que esta alicercado o programa do seguro-desemprego, ressaltando-se seus 

pontos positivos e negativos, pretendendo-se ainda apresentar umas possiveis 

reparacoes. 

Por fim, entendeu-se como necessario enfocar a maneira como os outros 

paises se preocupam em dar assistencia aos desempregados, sob a forma dos 

programas la desenvolvidos. 
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CAPiTULO 1 

HISTORICO 

1.1 E s t r a n g e i r o 

Ve-se, no decorrer do tempo, a criagao de corporagoes de artifices e de 

artesaos, entidades tais de socorro mutuo que visavam a precaucao contra os riscos 

do nao-trabalho; contudo, e de salientar-se que essas entidades alcangavam apenas 

os homens livres, deixando, destarte, a margem, os escravos. 

Na democracia antiga grega, dava-se atencao aos problemas sociais, a 

saber, em Atenas as grandes obras publicas eram realizadas por desocupados. 

iniciando a Idade Media, surgem os latifundios e mercadores, como tambem 

corporagoes de artes e oficios. Em tal periodo, grande parte da populacao vivia em 

condigoes miseraveis, desocupada e marginalizada, o que acarretava o 

deslocamento dos camponeses para a cidade em busca de emprego. 

No que concerne ao comerciante, o mesmo ia acumulando riquezas e os 

artesaos dependendo cada vez mais dele, pois era o comerciante quern oferecia 

condigoes para a melhoria e aumento da produgao. 

Eclode mais tarde a Revolugao Industrial, com o surgimento da maquina a 

vapor e sua apiicagao na produgao. 
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Mecanismos jurfdicos no lapso de 1790 e 1800 fazem com que as 

corporagoes sejam abolidas e que sejam celebrados contratos de trabalho. 

No entanto, essa livre contratagao passa a explorar os trabalhadores, que 

trabalhavam exaustivamente em troca de mfsero salario. 

Decorre de tal situagao o surgimento dos sindicatos, que passaram a 

trabalhar a questao do desemprego com muita enfase. Na pratica eram organizadas 

caixas para socorro do contingente desempregado. Eram alcangadas tambem as 

situagoes de morte e acidentes do trabalho. Os proprios trabalhadores custeavam 

esse sistema, sem intervengao do empregador ou do Estado. 

Em alguns municipios da Europa foram criadas caixas proprias para servirem 

a filiagao dos trabalhadores. Sendo que a pioneira foi criada em Berna, na Suiga, no 

ano de 1893; seguindo-se, entre 1893 a 1905, por municipios da Franga, Noruega, 

Dinamarca, Alemanha, Inglaterra e dos Paises Baixos. Contudo, infelizmente, tais 

caixas nao obtiveram sucesso em decorrencia do carater facultativo do sistema. 

Deve-se mencionar, porem, que por meio de uma luta constante dos 

sindicatos de trabalhadores, assim como de muita atuagao de parlamentares que 

estavam preocupados com a questSo operaria, que os paises europeus passaram a 

intervir em prol dos empregados. Na pratica, tal ocorria atraves de subvengoes, no 

estilo do sistema usado na cidade de Gante, Suiga. 

No interregno de 1900 a 1910, Franga, Noruega e Dinamarca instituiram o 

seguro-desemprego. No ano de 1911, a Inglaterra o instituiu. Os Paises Baixos, em 

1916. A Finlandia instituiu o mesmo em 1917 e s6 em 1919, vieram a Italia e a 

Espanha a instituirem-no, 

Ate 1920, oito paises haviam instituido o seguro-desemprego, sendo que 

somente na Inglaterra e na Italia o mesmo era obrigatorio. 
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Na primeira reuniao da OIT (Organizagao Internacional do Trabalho), 

organizacao essa que foi instalada em 1919, atraves da aprovagao da Convencao 

de n.° 02 foram previstas normas especiais de protecao contra o desemprego. 

Muitos dos conceitos que advem de suas normas tern sido incorporados como fonte 

de direito nas construcoes nacionais de sistemas de protecao contra o desemprego, 

Ve-se que aumenta o numero de paises com o seguro-desemprego a cada 

dia que passa, ampliando-se esse sistema de protecao, principalmente no que 

concerne a aplicagao, valor e tempo de duracao das prestacoes. E um ponto 

positivo, no entanto tambem mostra que o desemprego aumenta cada vez mais. 

1.2 Bras i i 

Na seara brasileira, o seguro-desemprego ja era previsto no inciso XV do art. 

157 da Constituicao Federal de 1946, a qual citava a assistencia aos 

desempregados como preceito da legislacao trabalhista e da previdencia social. 

Tinha-se que o dito mandamento constitucional era regra juridica programatica, uma 

vez que em razao da falta de uma lei para dar os contornos a esse dispositivo, nao 

Ihe era possivel sua plena efetivacao. 

Com a Lei n.° 3.807/60 (LOPS) em seu art. 167, teve-se o primeiro dispositivo 

em nivel infra-constitucional a dar um norteamento ao tema: "para atender a situacao 

excepcional decorrente de crise ou calamidade publica que ocasione desemprego 

em massa, podera ser instituido o seguro-desemprego, custeado pela Uniao e pelos 

empregadores". 
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Conforme afirma Sergio Pinto Martins (2000, p. 444): 

Efetivamente, o inciso XV do art. 157 da Constituigao de 1946 somente foi 

regulamentado com a edigaoda Lei n.°4.923, de 23-12-1965. Oar t 5.°da 

referida norma esclarecia que o Poder Executivo ficava autorizado a 

instituir um piano de assistencia aos trabalhadores que, apos 120 dias 

consecutivos de servico na mesma empresa, se encontrem 

desempregados ou venham a se desempregar, por dispensa sem justa 

causa. A assistencia seria prestada com um auxilio em dinheiro no valor 

maximo de 80% do salario minimo local. A prestacao seria devida ate o 

prazo de 6 meses, a partir do mes seguinte aquele a que corresponder o 

numero de meses computados no calculo da indenizagao, paga na forma 

da legislagao trabalhista. Visava a Lei n.° 4.923 char um cadastro da 

movimentagao de mao-de-obra e nao um sistema de protecao ao 

trabalhador dispensado. 

Posteriormente veio o Decreto n.° 58.155, de 5-4-1966, passando a constituir 

o Fundo de Assistencia aos Desempregados e regulamentando tambem sua 

aplicacao. O Decreto n.° 58.684, de 21 de junho de 1966, instituia o piano de 

assistencia, disciplinando o seu custeio. 

A Emenda Constitucional n.° 0 1 , de 1969, por meio do art. 165, XVI, segue 

quase que o mesmo entendimento da Constituicao de 1967: "previdencia social 

nos casos de doenca, velhice, invalidez, morte, seguro-desemprego, seguro contra 

acidentes de trabalho (...)". 

Como afirmam os Professores de Economia do Trabalho Giacomo Balbinotto 

Neto e Helio Zylberstajn (2004, p. 3): 

O programa de seguro-desemprego foi instituido em 1986 como parte do 

Piano Cruzado, pelo Decreto Lei n.° 2.284 e regulamentado pelo Decreto 

n.° 92.608. No inicio, a abrangencia e alcance eram limitados. Segundo 

Chahad e Azeredo (1992, p.3), quando do inicio de sua implementacao o 

programa era pouco utilizado pelos trabalhadores, devido as restrigoesde 

acesso e a pouca divulgagao, Alem disso ele foi implantado num periodo 

de retomada de crescimento, quando nao se fazia tao necessario e 

premente. Outros fatores que tambem contribuiram para o seu limitado 

alcance foram alguns problemas operacionais ocorridos no sistema de 

habilitacao e pagamentos dos beneficios que eram considerados lentos e 

burocraticos e a taxa de reposicao salarialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {replacement rate) era baixa. Os 

baixos valores do beneficio eram causados pelo fato de que nao haviam 
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sido definidas as fontes de recursos para o custeio do programa, que 

ficavam na dependencia da disponibilidade do Tesouro Nacional. Este 

problema foi resolvido com a promulgacao da nova Constituicao, em 1988, 

que vinculou a receita do PIS-PASEP para financiar o programa e criou o 

FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). 

Com a Constituicao de 1988, ve-se uma pequena modificacao em relacao as 

Constituigoes que Ihe antecedem, onde vem assegurado aos trabalhadores 

urbanos e rurais seguro-desemprego, no caso de desemprego involuntario. Em 

seu art. 239, a Carta Magna diz que o Pis e o Pasep passariam a financiar o 

programa de seguro-desemprego. 

Veio a Lei n.° 7.998, de 11 de Janeiro de 1990 a regulamentar os preceitos 

estatuidos na Constituigao mencionados. Desta feita, tal lei regulou o programa de 

seguro-desemprego, instituindo o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Todavia, a leizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA supra sofreu alteragoes por parte da Lei n 0 8.019, de 14 de abril de 

1990. 

A Lei n.° 8.352, de 28 de dezembro de 1991 veio a alterar o art. 3.° da Lei n.° 

8.019 e dispos tambem das disponibilidades financeiras do FAT. 

A Lei n.° 8.438, de 30 de junho de 1992, prorrogou o prazo do art. 3.° da Lei 

n.° 8.352, no que concerne a prova que o empregado deveria fazer de ter sido 

empregado de pessoa juridica ou pessoa fisica a ela equiparada, durante pelo 

menos 15 meses nos ultimos 24 meses. Tal prazo foi, contudo, mais uma vez 

prorrogado pela Lei n.° 8.561, de 29-12-1992. 

A Lei n.° 7.998 foi novamente alterada pela Lei n.° 8.900, de 30 de junho de 

1994, a qual estabeleceu principalmente o numero de parcelas devidas do seguro-

desemprego, entre outras coisas. 
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CAPITULO 2 

NATUREZA JURJDICA 

Sabe-se que o desemprego tern uma caracteristica de imprevisao. E ele um 

risco social. A sociedade como um todo e, de forma objetiva, responsavel quanto 

ao seguro social que deve cobrir o seguro-desemprego. 

Na realidade, pode-se afirmar que todo aquele que esta inserido na 

populacao economicamente ativa e potencialmente um desempregado. Nesse 

sentido, exige-se que cada vez mais seja aumentada a abrangencia do seguro-

desemprego. 

Ora, e do consenso de varios politicos, economistas, sociologos e juristas que 

para o problema do desemprego a humanidade nao encontrou e muito 

provavelmente nao ira encontrar solucao tao cedo. Restando a sociedade conviver 

com uma questao que nao consegue solucionar. 

Dessa forma, o seguro-desemprego se apresenta como um dos meios que 

podem amenizar as consequencias maleficas do desemprego. 

Odonel Urbano Goncales (2004, p. 1), em estudo sobre o seguro-desemprego 

e o desemprego involuntario, afirma categoricamente: 

O salarto tern marcante natureza alimentar. Dai a relevancia da perda do 

emprego, quetraz, como corolario, o nao recebimento de remuneracao. Se 

o trabalhador involuntariamente desempregado nao consegue nova 

colocagao no mercado de trabalho, impoe-se a protecao salarial 

correspondente ao seguro desemprego. Portanto, a protecao social faz-se 
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imperiosa quando presentes esses doisfatores: desemprego involuntario e 
nao recolocacao no mercado de trabalho. 

Sergio P. Martins (2000, p. 446) entende que o objetivo do seguro-

desemprego e substituir o valor que o empregado ganhava enquanto estava no 

exercicio da funcao, embora nao haja correspondencia absoluta entre uma coisa e 

outra. 

Sobre a questao, analisam Giacomo Balbinotto Neto e Helio Zylberstajn 

(2004, p. 1): 

Teoricamente, o objetivo do seguro-desemprego e o mesmo de qualquer 

outro seguro, ou seja, distribuir, de modo eficiente, entre os individuos, os 

riscos que os mesmos correm. No caso em questao, o risco e ficar 

desempregado e perder as rendas provenientes do trabalho. A existencia 

do seguro-desemprego contribui para a eficiencia numa economia de 

mercado, na medida que permite aos trabalhadores realizar pianos de 

consumo otimos e, deste modo, desfrutar de um nivel mais elevado de 

bem-estar do que na ausencia do mesmo. 

Pois bem, o seguro-desemprego e um instrumento viavel para diminuir os 

maleficios do desemprego, tanto que ha numerosos paises que adotam tal 

modalidade de seguro. O que varia e o valor e a duracao do beneficio garantido. 

E o seguro-desemprego uma prestacao em dinheiro, de pagamento 

continuado e de curta duragao, devido a pessoa empregada ha mais de seis 

meses e demitida sem justa causa. E um beneficio social para quern preenche 

seus requisitos legais. Tern natureza alimentar. 

Sobre o assunto, salienta Ricardo Verta Luduvice (1999, p. 24): 

Ainda que de pequeno valor, foi criado para garantir subsistencia do 

desempregado. Nao foi feito para substituir inteiramente o salario e nem 

para propiciar lazer ao trabalhador. Sua finalidade e proteger 

temporariamente o desempregado, oferecendo-lhe pequeno recurso para 

sua manutengao, enquanto nao consegue novo emprego. 
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No que diz respeito a questao dos recursos, obviamente que existem varios 

obstaculos a serem suplantados. Nao foram ainda criadas as fontes de custeio por 

parte da empresa e do empregado. Todos os recursos provem da Uniao. 

Numa analise constitutional sobre o assunto, Arnaldo Sussekind (1999, p. 

133-134) exp6e: 

A Constituicao referiu esse seguro no conjunto de direitos relacionados 

com a protegao do trabalhador em razao do emprego (art. 7.°, II) - no caso 

emprego perdido involuntariamente; mas por se tratar de modalidade de 

seguro social, o incluiu no rol das prestagoes previdenciarias (art. 201, IV), 

financiado com os recursos da seguridade social (art. 195), especialmente 

os advindos do Programa de Integragao Social - PIS (Lei Complementar n. 

7 de 1970) e do Programa de Formagao de Patrimonio do Servidor Publico 

- PASEP (Lei Complementar n.8, de 1970), conforme estabelece o art. 

239. Para tal fim, a Lei n. 7.998, de 1990, criou o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador - FAT, cuja receita e formada, basicamente, pelas 

contribuigoesdevidas ao PIS e ao Pasep. 

O seguro-desemprego no Brasil fica a cargo do Ministerio do Trabalho e nao 

ao da Previdencia e Assistencia Social; apesar do que esta previsto no art. 201 , IV, 

da CF/88, as prestagoes de desemprego nao resultam de um seguro, possuindo 

em verdade, natureza assistencial, o que e acentuado pela exigencia de que o 

empregado nao possua outra fonte de renda. 

Ainda assim, explica J. Franklin Alves Felipe (2001, p. 120-121): 

Embora a lei previdenciaria preveja a tutela do desemprego, ja que 

acoberta um infortunio na vida do trabalhador, o seguro desemprego nao e, 

a luz da atual legislagao, considerado como beneficio previdenciario. 

A sua natureza assistencial, contudo, nosaconselha, numa obra que versa 

sobre Direito Previdenciario, a tecer sobre a legislagao pertinente breves 

consideragoes, em cumprimento, inclusive, ao programa da disciplina na 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Como se ve, o seguro-desemprego sob estudo nao ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA estricto sensu, beneficio 

previdenciario, e sim beneficio que esta compreendido no campo mais amplo da 

protegao social. 
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Ainda quanto ao seu financiamento, o § 4.° do art. 239 da CF/88 determina 

que o seguro-desemprego recebera uma contribuicao adicional da empresa cujo 

indice de rotatividade da forca de trabalho superar o indice medio da rotatividade 

do setor, na forma estabelecida por lei. O § 1.° do mesmo artigo da Carta Magna 

determina que pelo menos 40% dos recursos arrecadados serao destinados para o 

financiamento de programas de desenvolvimento economico, atraves do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Economico e Social, com criterios de remuneracao 

que Ihe preservem o valor. 

O seguro-desemprego e um direito patrimonial, dado que se incorpora ao 

patrimonio da pessoa e nao pode ser transferido para terceiros. Caso nao seja 

recebido pelo titular do direito, pode ser pago a seus herdeiros. E nao sendo 

recebido por ninguem, deve voltar ao Ministerio do Trabalho, segundo a Lei n.° 

6.858/80. 

Tai beneficio e um direito subjetivo. Na hipotese de o beneficiario preencher 

todos os requisitos legais, a ele deve ser concedido. Podendo ser ate exigido 

judicialmente. 

Tem-se como caracteristicas do seguro-desemprego as referidas abaixo: 

a) Temporariedade: e um beneficio provisorio e finito, pago no maximo durante 

aiguns meses. Pode ser cancelado anteriormente a tal prazo, caso o 

beneficiario obtenha novo emprego ou se recuse a aceitar o que Ihe for 

oferecido. 

b) Requeribilidade: significa que fica a criterio do titular do direito o requerimento 

do mesmo. Somente o titular pode requerer, exceptuando-se o representante 

do mesmo por meio de procuracao. Destarte, pode-se concluir que o seguro-

desemprego nao pode ser concedido de oficio. 
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c) Pecuniariedade: e pago apenas em dinheiro, nao se concebendo o 

pagamentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura, a saber, cesta basica de alimentos ou utensilios 

domesticos. 

d) Pessoalidade: o trabalhador desempregado nao transmite aos seus herdeiros 

e sucessores esse direito personalissimo, exceto no caso de morte do 

segurado, onde as parcelas vencidas serao pagas aos dependentes, por meio 

de alvara judicial. 

e) Mensalidade: a exemplo de muitos beneficios de carater continuado, e de 

pagamento mensal. 

f) Juridicidade: satisfeitos os requisitos legais, deve o seguro-desemprego ser 

deferido, pois e um direito do desempregado, podendo ser pleiteado em juizo. 

g) Renunciabilidade: o beneficio nao e obrigatorio. O beneficiario pode dispensa-

lo, se assim o desejar. 

h) Substitutividade: o seguro-desemprego substitui o salario do trabalhador 

quando desempregado. 

i) Facultatividade: apesar de sujeito a norma publica, o seguro-desemprego e 

beneficio que a pessoa requerou nSo conforme sua vontade. 

Saliente-se mais uma vez que o seguro-desemprego e um direito subjetivo 

do desempregado. Caso o interessado venha a exercitar tal direito, faz surgir uma 

relacao juridica, que se submete ao Poder Judiciario. 

Tem-se, entao, as fontes juridicas que s3o os meios legais de aplicacao, 

interpretacao e integracao do direito. 

As fontes juridicas formais sao: constitucional, legais, regulamentares e 

atipicas. 



A fonte constitucional se embasa no art. 7.°, II, da Constituicao Federal de 

1988. 

As fontes legais estao no Decreto-lei n.° 2.284/86 e legislagao 

complementar. Pode-se utilizar ainda a Consolidagao das Leis da Previdencia 

Social (CLPS), a Consolidagao das Leis do trabalho (CLT) e o regulamento dos 

Beneficios da Previdencia Social. 

A fonte regulamentar e o Decreto n.° 92.608/86. 

E fonte administrativa a Resolugao n.° 64, de 28 de julho de 1994 que foi 

estabelecida pelo Ministerio do Trabalho. 

Sao fontes atipicas aquelas que servem de ultimo recurso para o interprets 

resolver as questoes nao solucionadas pelas fontes ditas acima. Assim, tem-se a 

doutrina e a jurisprudencia. 

Pode-se citar ainda os usos e costumes como influenciadores da doutrina e 

da jurisprudencia. 
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CAPiTULO 3 

ASPECTOS DO EMPREGO E DO DESEMPREGO 

Na antiguidade o trabalho nao era visto da maneira como o e em nossa 

sociedade moderna. A sociedade grega do seculo V a. C. nao o valorizava. Em 

Roma, o trabalho era tido como um instrumento de tortura. 

Tambem a sociedade medieval nao encarava o trabalho de modo positivo. 

Os nobres nao deviam trabalhar. 

Com a eclosao da revolucao industrial e de forma mais tenaz no mundo pos-

guerra, o desenvolvimento industrial passou a moldar os conceitos sobre o 

trabalho. 

O direito ao trabalho passa, entao, a ser visto como um direito a vida. Todas 

as c o n s t i t u t e s modernas contemplam tal direito. 

Por outro lado, e tambem um dever social, dado que e um meio de 

assegurar a sobrevivencia de todos. 

O trabalho e propriedade de cada homem, como reconhece o edito de 

Turgotde 1776. 

Hodiernamente, com a crise do emprego, doutrinadores nao faltam 

analisando o assunto. 

Segundo Pierre Naville (apud LUDUVICE, 1999, p. 37), emprego e o 

conjunto das formas da atividade remunerada durante dado periodo, enquanto que 
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desemprego seria uma forma de nao-emprego que decorre da ausencia de oferta 

de trabalho. 

Pleno emprego vem a ser o fato de todos os trabalhadores, potencialmente 

sadios e dispostos em dada comunidade, exercerem uma ocupagao remunerada. 

Mas o pleno emprego somente pode ser atingido se a economia tambem tiver o 

objetivo do trabalho conveniente e produtivo para todos, somado aos recursos 

tecnicos e materiais. 

O plusemprego, por sua vez, da-se quando sao lancados alguns projetos 

novos em algumas areas, verificando-se falta de recursos humanos. Na realidade, 

tal e dificil de ocorrer e traz como consequencia o uso do trabalho extraordinario. 

Tarefa ardua e verificar como se manifesta o desemprego. 

Marcio Pochmann (apud SILVEIRA; DIAS, 2004, p. 2), professor do Instituto 

de Economia da UNICAMP, diz: 

E importante chamar a atengao para o fato de que o desemprego e um 

fenomeno relativamente recente nos paises desenvoividos, e as causas 

estao associadas a varios itens. Nao apenas a renovacao tecnologica, mas 

se associam fundamentalmente ao crescimento economico bastante 

reduzido desses paises nos ultimos vinte anos. 

Paul Singer (apud LUDUVICE, op. cit., p. 28), por sua vez, entende que 

desempregados abertos seriam aqueles que buscam trabalho, sendo ocultos 

aqueles que nao o fazem. Quando as perspectivas de emprego melhoram, 

aumenta o numero de desempregados abertos. 

Mario Antonio L. Paiva (2004, p. 1), membro da Uniao Internacional dos 

Advogados, estudando a questao do direito do trabalho minimo, afirma: 
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Sin embargo, las persistentes crisis contemporaneas han sido un impacto 

particularmente destructivo sobre el empleo (provocando el desempleo en 

masa), poniendo en crisis el modelo tradicional del Derecho del Trabajo, tal 

como fue siendo construido en su epoca aurea, en particular en los ahos 

sesenta. Ese modelo de Derecho del Trabajo, asegurando un incremento 

de tutela de los trabajadores, ha sido acusado de constituir un factor de 

rigidez del mercado de empleo y de la alta de costo de trabajo y, en esa 

medida, de contribuir para la disminucion de los niveles de empleo y 

consecuentemente estimulo al desempleo. 

Pode-se verificar o desemprego quando ha desequilibrio, e dizer, excesso 

de oferta sobre a procura de mao-de-obra. 

Quanto ao desemprego aparente, seria ele o causado pelas transformacoes 

na escala de valores sociais e na tecnologia. 

No que concerne ao desemprego conjuntural, e aquele formado por 

pessoas momentaneamente desempregados, as quais perderam seu emprego, e 

querem e necessitam de trabalhar, porem nao encontram colocacao. 

Desempregado seria simplesmente a pessoa que nao consegue encontrar 

oportunidade de trabalho. 

Em verdade, analisar a maneira como se manifesta o desemprego e as 

formas de subutilizacao da forga de trabalho e algo por demais complexo. 

Em paises subdesenvolvidos, com reduzido indice de capitalizacao, o 

subemprego existe sob forma cronica. 

Em paises desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento ha um elevado 

indice de desemprego urbano. Seria um elevado desemprego estrutural que 

provem do desequilibrio entre a oferta e a demanda de empregos, que acarreta 

grandes levas de migracao da populacao rural para a cidade. 

No que toca ao problema do desemprego, analisa ainda Mario Antonio L. 

Paiva (op. cit., p. 1): 



23 

La realidad actual no es la misma de los anos 60. Brasil, no siendo la 

excepcion ante la organization mundial, sufrio verdaderas alteraciones en 

el mercado de trabajo de pos-guerra y en el nivel de desempleo y 

desestabilizacion de la economia, favoreciendo el surgimiento del llamado 

"mercado informal" de trabajo que, en regla, es constituido por la fuerza de 

trabajo denominada excedente, en funcion de la pequeha oferta de 

empleos. 

Em termos mundiais, o desemprego na atualidade alcanga o seu nivel mais 

elevado desde a grande depressao da decada de 1930. Vem aumentando 

consideravelmente o numero de pessoas subempregadas ou sem trabalho, a 

proporgao que milhoes que ingressam na forga de trabalho descobrem que sao 

vitimas da conhecida revolugao da alta tecnologia. 

No que concerne as modalidades de desemprego, os estudiosos costumam 

enumerar as seguintes: 

Desemprego estacional e aquele que decorre da falta de trabalho em 

determinadas epocas do ano. Incide de forma significativa nas atividades rurais, 

em face da sazonalidade da produgao agricola estar condicionada as estagoes do 

ano. Pode ser encontrado nas atividades urbanas, mas em menor escala. 

Desemprego friccional seria aquele que decorre da introdugao de nova 

tecnologia na estrutura da produgao. Normalmente, alcanga determinada atividade 

economica, atingindo profissoes e oficios determinados. 

Quanto ao desemprego estrutural, e aquele proveniente de um desajuste 

entre a oferta e a demanda de trabalho, pois o crescimento economico em nivel 

baixo nao da para suprir a necessidade de trabalho da populagao que aumenta no 

pais. 

O desemprego tecnologico decorre da introdugao de nova tecnologia na 

produgao, afastando do emprego aqueles que tern nenhuma ou pouca 
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qualificacao, pois e regra que todo equipamento moderno causa dispensa de mao-

de-obra intensiva. 

Por sua vez, o desemprego ciclico, conhecido tambem por desemprego 

conjuntural, em massa e generalizado ocorre quando mais de 5% da mao-de-obra 

esta sem trabalho. E a mais grave forma de desemprego. 

Considerando, outrossim, o subemprego, o mesmo e classificado pela OIT 

como um tipo de desemprego. Sua incidencia se daria em paises nao 

industrializados e estaria ligado a regioes com excessiva densidade populacional, 

considerando-se as superficies de terras cultivaveis e a falta de capital. 

Geralmente sao precarias as condicoes em que vivem os subempregados. 

Certo e que o desemprego acarreta prejuizos irreparaveis ao individuo e a 

sua familia, bem como ao grupo social. Individualmente, ele traz miseria 

economica e moral. Coletivamente, causa quebra de unidade e solidariedade entre 

os trabalhadores. Isso porque o receio da miseria provoca concorrencia entre os 

trabalhadores. 

Economicamente falando, o desemprego acaba com as pequenas reservas 

financeiras que o trabalhador eventualmente possua, assim como reduz seu nivel 

de vida. 

Assim, e plausivel a existencia de mecanismos legais, economicos e 

administrativos visando a protecao do trabalhador desempregado. 
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CAPiTULO 4 

ESTRUTURA E REESTRUTURA DO PROGRAMA DO SEGURO-

DESEMPREGO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na verdade tao claro quanto a dimensao do desemprego esta a dificuldade 

em resolver esse problema. 

Nao e sem motivo que a OIT critica a falta de compromisso dos governos no 

que atine ao combate ao desemprego. 

Jeremy Rifkin (apud LUDUVICE, op. cit., p. 46) em sua obra OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fim do 

emprego: o declinio inevita'vel dos niveis dos empregos e a reduqao da forga global 

de trabalho afirma: 

Estamos entrando numa era de mercados globais e de produgao 

automatizada. A estrada para uma economia quase sem trabalhadores 

esta a vista. Se esta estrada leva a um porto seguro ou a um terrivel 

abismo, dependera de como a civilizagao ira preparar-se para a era pos-

mercado que vira logo apos a Terceira Revolugao Industrial. O fim do 

trabalho poderia significar a sentenga de morte para a civilizagao, como a 

conhecemos. O fim do trabalho poderia tambem sinalizar uma grande 

transformagao social, um renascimento do espirito humano. O futuro esta 

em nossas maos. 

Ora na seara economica mundial pode-se visualizar a reducao da intervencao 

governamental nos mercados, bem como a crescente integragao da economia 

mundial. 

Isso vem provocando mudancas importantissimas no mercado de trabalho, 

aumentando sua instabilidade nesta fase de transicao. 
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Reclama-se, portanto, a criacao de um sistema de politicas de empregos 

visando a assegurar uma rede de seguranca social aos trabalhadores atingidos, 

preparando-os para enfrentar as eventuais mudancas. Considerando-se, outrossim, 

que e inevitavel um certo nivel de desemprego. Necessita-se de que o Estado seja 

chamado para coordenar a politica de empregos, pede-se que haja a manutencao e 

a garantia dos empregos existentes e dos que forem criados. 

Parece oportuno salientar nestas linhas que a Constituicao Federal vigente foi 

feliz ao utilizar-se em seu art. 239 da expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Programa do seguro-desemprego. 

Tal programa nao se resume apenas ao seguro-desemprego, em caso de 

desemprego involuntario (art. 7.°, II). Tem-se, pois, que o programa e bem mais 

abrangente, ou seja, o seguro-desemprego e uma parte do programa, o qual 

somente se completa com o dever do Estado de desenvolver politicas publicas de 

fomento ao emprego, atraves da organizacao do sistema nacional de emprego, bem 

como impulsionando o desenvolvimento do parque industrial, com o fito de criar 

novos postos de trabalho ou mante-los equilibrados em epoca de crise, procurando-

se valorizar o trabalho humano e a busca do pleno emprego. 

Em outras palavras, o programa do seguro-desemprego encerra nao so a 

politica compensatoria pela perda involuntaria do emprego pelo trabalhador, como 

tambem as politicas promotoras de emprego. 

O programa do seguro-desemprego tern como finalidade oferecer assistencia 

financeira temporaria para o trabalhador desempregado, o qual tenha sido 

despedido sem justa causa. O referido programa, alem de conceder o beneficio, 

visa, outrossim, a dar auxilio aos trabalhadores na busca de um novo emprego, 

utilizando como ferramenta a promocao de agoes integradas de recolocacao e 

qualificacao profissional. 



27 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Infelizmente, na pratica, tais acoes nao sao efetivamente desenvolvidas e 

integradas ao citado programa. Estao elas reiegadas a um segundo piano, quando 

sao, na verdade, necessarias para tornar dinamico o programa do seguro-

desemprego. 

Percebe-se, entao, que em face da falta de articulagao com as agoes de 

intermediacao e reciclagem, o seguro-desemprego assume um carater muito mais 

de transferencia de renda do que de auxilio na busca de um novo emprego. 

A respeito da questao em analise, Vicente de Paulo Maciel Junior (apud 

LUDUVICE, op. cit., p. 95) entende ser inconstitucional o atual sistema de seguro-

desemprego: 

O objetivo do seguro-desemprego e tratado pela Lei Ordinaria, que nao 

pode se afastar do paradigma constitucional, sob pena de confrontar a Lei 

Maior, 

Dentro dos limites dessa perspectiva tragada pelo texto constitucional, o 

seguro-desemprego, para que possa assegurar uma dupla via de protegao, 

ou seja: o beneficio financeiro em caso de desemprego involuntario e a 

valorizagao do trabalho, com respectivo fomento a reintegragao do homem 

excluido ao mercado de trabalho. 

Qualquer lei de seguro-desemprego que privilegie apenas um dos aspectos 

retromencionados estara se distanciando do padrao constitucional. 

As leis que tratam do seguro-desemprego no Brasil tern privilegiado apenas 

o aspecto da concessao do beneficio. 

Apesar de reconhecerem a dupla perspectiva do instituto, o corpo das 

normas ate hoje expedidas sobre a materia somente trata do seguro 

enquanto beneficio, nada contribuindo para que seja implementado um 

mecanismo de valorizagao, qualificagSo e recolocag§o do empregado no 

mercado de trabalho. 

[...] 

As leis, portarias e resolugoes que temos do seguro-desemprego sao, sem 

excegao, inconstitucionais, porque nao se atualizaram nos termos do 

modelo constitucional, entrando em choque com os principios da 

valorizagao do trabalho e da preservagao da existencia digna. Em suma, a 

legislagao infraconstitucional do seguro-desemprego ofende pelo seu 

conteudo o texto da Magna Carta. 

Seguindo a risca o art. 2.° da Lei n.° 7.998, de 11 de Janeiro de 1990, tem-se: 
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Art. 2.° O Programa do Seguro-desemprego tern por 

finalidade: 

I - prover assistencia financeira temporaria ao trabalhador 

desempregado em virtude de dispensa sem justa causa 

inclusive a indireta; 

II - auxiliar os trabalhadores na busca de emprego 

promovendo para tanto, acoes integradas de orientagao 

recolocacao e qualificagao profissional. 

Cumpre aqui frisar que se o trabalhador pedir demissao ou for dispensado por 

justa causa, nao fara jus ao beneficio. 

Se houver culpa reciproca, para a rescisao do contrato de trabalho, o 

beneficio nao e cabivel, uma vez que o empregado tambem teve culpa para a 

cessacao do vinculo laboral. 

No que diz respeito a despedida indireta, Zainaghi (2000, p. 78), com muita 

propriedade, afirma que ela e a justa causa patronal, pois se constitui em atos 

praticados pelo empregador que dao ao empregado o direito de demitir-se do 

emprego, ficando o patrao obrigado a pagar-lhe todos os direitos trabalhistas como 

se tivesse ocorrido a despedida. 

As causas para a rescisao indireta estao previstas no art. 483 da CLT. 

Em verdade, existem muitas criticas ao programa do seguro-desemprego, 

bem como opinioes favoraveis a sua instituigio e manutengao. 

No Brasil, infelizmente, seu alcance e limitado, em razao de muitas pessoas 

encontrarem-se na informalidade. 
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Contudo a positividade do seguro-desemprego suplanta o que nele pode 

haver de negativo. Ora, a existencia do seguro-desemprego da um ar de seguranca 

psicologica para o trabalhador, garantindo-lhe algum recurso, enquanto esta a 

procura de um novo emprego. 

O Estado nao pode ver com indiferenga o problema dos trabalhadores 

afetados pelo desemprego, seu dever e buscar melos necessarios para que os 

prejulzos advindos do desemprego sejam reduzidos a um minimo; justifica-se ai a 

necessidade de politicas de protegao ao trabalhador desempregado. 

A solidariedade serve de musica para a letra que e a previdencia social, 

musica essa necessaria em relagao aos desempregados, pois todos os 

trabalhadores estao expostos ao risco do desemprego. 

Amauri M. Nascimento (apud LUDUVICE, op. cit., p. 91) aponta razoes 

desfavoraveis ao instituto: 

Sustenta-se que o seguro-desemprego pode induzir o trabalhador a fraude 

para manter-se intermitentemente inativo, auferindo o beneficio, 

traduzindo-se assim em um desincentivo ao trabalho, especialmente onde 

e quando ha tendencia natural do trabalhador para a burla ou a ociosidade. 

Camargo (apud BALBINOTTO NETO; ZYLBERSTAJN, p. 9), analisando a 

situagao do programa do seguro-desemprego, vem a afirmar que a sua atual 

estrutura incentiva a sua burla, uma vez que o sistema nao emprega nem dispoe de 

um mecanismo efetivo para monitorar se o trabalhador beneficiado tern um emprego 

informal ou que medidas ele esta tomando para conseguir um novo emprego 

durante o periodo ao qual faz jus ao beneficio. 

Alguns estudiosos do assunto sustentam que o programa do seguro-

desemprego no Brasil funciona bem mais como um programa de transferencia de 

renda para os trabalhadores desempregados do setor formal da economia, 



30 

incentivando as firmas a converterem empregados com contrato de trabalho 

assinado em empregados temporarios sem contrato de trabalho, pelo periodo de 

cinco meses em que o beneficio e recebido pelo trabalhador. 

Ha ainda afirmacoes contrarias ao programa, no que diz respeito ao seu custo 

que ultrapassa as possibilidades do sistema da previdencia social. Tambem, critica-

se o fato de serem os valores pagos aos desempregados insuficientes, n3o 

compativeis com suas necessidades vitais. 

No entanto se o valor do seguro-desemprego for alto e pago por longo tempo, 

isso pode desincentivar o trabalhador na busca de novo emprego. Justifica-se, 

entao, o fato de serem estabelecidos valores baixos e por pouco tempo. Sistemas ha 

que estabelecem valores decrescentes, como um modo de forgar o trabalhador a 

empenhar-se na busca de novo emprego. 

O sistema de seguro-desemprego brasileiro apesar de estar relativamente 

estruturado, de dispor de ampla rede de atendimento, de ser conhecido pelos 

trabalhadores nao parece estar efetivando uma de suas fungoes basicas que e a de 

auxiliar o trabalhador na procura de emprego e, destarte, ter um papel dinamico nas 

politicas de emprego e acaba por incentivar o estabelecimento de contratos de 

trabalho de curta duragao. 

De qualquer modo, o seguro-desemprego e uma das conquistas sociais dos 

trabalhadores, concebido como um competente instrumento de paz e justiga social, e 

ao inves, de simplesmente defender a sua extingao, melhor seria empenhar-se para 

a reformulagao do programa e aperfeigoamento. 

O problema com os custos do programa poderia ser minimizado atraves de 

um controle preventivo dos gastos, ao redirecionar o programa conforme o perfil dos 

beneficiarios. 
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Ora, o desemprego afeta os individuos de modo diferenciado, dependendo de 

como ele se encontra no mercado de trabalho, e suas consequencias sociais sao 

varias segundo sua condicao, se casado ou solteiro, se tern filhos ou nao, idade e 

grau de qualificacao. 

Como sera visto mais adiante, os Estados Unidos e a Espanha adotam um 

programa de seguro-desemprego com base no perfil dos beneficiarios. Tal 

experiencia poderia ser estudada para o caso brasileiro com as devidas adaptacoes. 

Conhecer o perfil dos beneficiarios e essencial para a formulagao de politicas 

de combate ao desemprego e para a adequacao do programa do seguro-

desemprego dentro de um quadra de referenda mais abrangente que confinaria o 

Sistema Nacional de Emprego, capaz de transforma-lo em uma politica ativa, 

quando integrado a programas de treinamento, requalificacao e aconselhamento, 

entre outros. 

Em alguns estados norte-americanos, os desempregados que tern mais 

chance estimada de acabar as parcelas do seguro-desemprego sao encaminhados 

ao servico de emprego para participar do programa. Sua participacao e obrigatoria e 

em caso de recusa, o pagamento do beneficio e suspense 

As atividades desse servico de emprego encerram o treinamento para procura 

de emprego e entrevistas, orientagao para o servico de colocacao, preparacSo de 

curriculo, avaliacao da qualificacao do trabalho entre outras medidas. 

Necessario se mostra, entao, haver um relacionamento entre o servico de 

emprego e o seguro-desemprego, sob pena de tornar inviavel este ultimo. 

O nosso sistema se resume em pouco papel. Direito ao seguro-desemprego 

tern os trabalhadores demitidos que trabalharam no setor formal e que contribuiram 

com a previdencia social por um periodo minimo de seis meses. De acordo com o 
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tempo de carteira assinada, o desempregado pode receber de 3 a 5 prestacoes do 

seguro. O beneficio pode ser requerido a partir do setimo dia que se segue a 

dispensa sem justa causa. O prazo maximo para tal requerimento e de 120 dias. O 

requerimento deve ser feito nas agendas credenciadas da Caixa ou nos Postos de 

atendimento das Delegacias Regionais de Trabalho (DRT) ou do Sistema Nacional 

de Emprego (SINE). 

Sao beneficiarios do seguro desemprego o trabalhador urbano e rural, 

conforme preve ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput do art. 7° da Constituicao Federal. O domestico nao tern 

direito a esse beneficio. Tambem nao tern direito o trabalhador temporario, dado que 

seu contrato com a empresa de trabalho temporario tern prazo determinado para 

acabar. Com a Medida Provisoria n.° 1.986/99 os empregados domesticos passaram 

a ter direito ao seguro-desemprego. 

O direito brasileiro nao estende tal beneficio aos ex-presidiarios, cidadaos 

marginalizados e com falta de preparo para o ingresso no mercado de trabalho. 

Tambem nao fazem jus ao beneficio os emigrantes retornados. 

Os trabalhadores agricolas eventuais nao tern direito a esse beneficio. O 

boia-fria brasileiro somente consegue trabalho durante o plantio e colheita e, assim, 

nao consegue fechar o tempo que se exige de seis meses para adquirir o beneficio. 

Ora, tal prazo obrigatorio poderia sofrer uma reducao, ainda que implicasse redugao 

no valor do beneficio. Considerando que a situacao agraria tern grande influencia 

sobre os problemas do mercado de trabalho brasileiro, essa medida contribuiria para 

fixar o homem no campo. 

Por fim, a legislagao nacional nao preve a possibilidade do beneficio poder 

ser sacado em forma de cota unica. Se isso fosse possivel, seria de grande ajuda 

para estabelecer o beneficiado como autonomo. 
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CAPiTULO 5 

PANORAMA ESTRANGEIRO 

Envereda-se no presente capitulo, em uma incursao na experiencia de 

alguns paises, que constituem o dito "primeiro mundo"; considerando-se o instituto 

do seguro-desemprego e os meios la buscados para tentar minimizar o problema 

do desemprego que, como analisam Fabio B. Silveira e Sinnedria dos Santos Dias 

(op. cit., p. 2): 

O fenomeno do desemprego atinge agora nao so os paises ditos "em 

desenvolvimento", mas tambem os paises de primeiro mundo que durante 

muito tempo desconheceram o problema. A busca de solugoes passa 

entao a importar a todos, pois o desemprego ja nao e somente um 

problema distante, de nagoes subdesenvolvidas. O fato e que, ate o 

momento, nem mesmo os paises desenvolvidos conseguiram definir 

politicas eficazes de combate ao desemprego. 

Outrossim, e de grande relevancia tambem discorrer sobre os aspectos do 

seguro-desemprego em alguns paises do Mercosul. 

5.1 Espanha 



A protegao contra o desemprego nesse pais comegou em 1953, e no ano de 

1961 passou a ser estruturado um seguro nacional de desemprego com carater 

geral. 

A Espanha dispoe de duas categorias de seguro-desemprego, quais sejam, 

a contributiva e a assistencial. 

A primeira vem de contribuigao do trabalhador e do empregador; a segunda 

modalidade e bancada pelo governo. 

Tern direito ao seguro os trabalhadores por conta alheia, que estao sujeitos 

a um contrato de trabalho, e que involuntariamente perdem total ou parcialmente o 

emprego, e que ainda tenham capacidade e querem trabalhar. 

Ve-se, assim, que o desemprego parcial enseja o direito a receber o seguro. 

A Espanha garante ao demitido com mais de 52 anos, o qual nao consegue 

ao mercado de trabalho reingressar, o direito ao seguro-desemprego ate que 

possa se aposentar. 

O modelo espanhol diferencia o desempregado conforme o perfil, 

considerando-se nao apenas a idade, mas tambem o numero de dependentes 

menores. 

E mais, desqualificada para o mercado formal, uma pessoa pode receber 

todas as prestagoes do seguro em cota unica, assim reune quantia suficiente para 

se estabelecer como autonomo. Todavia o beneficiado passa pelo crivo de uma 

avaliagao para delinear o tipo de negocio a estruturar, recebendo orientagao 

tecnica, administrativa e psicologica, sendo ainda fiscalizada sua dedicagao em 

tempo integral a atividade. 

Tern direito ao seguro ainda os trabalhadores agricolas eventuais, que o 

recebem no periodo de entressafra; os ex-presidiarios, que, desta feita, passam a 
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reunir maiores condicoes para recomecar a vida e ainda os emigrantes que 

percebem o seguro ate que se encaixem novamente no mercado local. 

Os textos legais que tratam do assunto sao o Decreto Legislativo n.° 0 1 , de 

20 de junho de 1994, mediante o qual se aprovou o texto articulado da Lei Geral de 

Seguranca Social e o segundo e o Decreto Legislativo n.° 0 1 , de 24 de marco de 

1995, que aprovou o texto articulado da Lei concernente ao Estatuto dos 

Trabalhadores. 

Sobre os textos em epigrafe, comenta Ricardo V. Luduvice (op. cit., p. 63): 

No tocante ao primeiro texto legal referido, cumpre salientar que a protecao 

por desemprego etratada no Titulo III, por intermedio dos arts. 203 a 214, 

que tratam, respectivamente: do objeto da protegao; dos niveis de 

protegao; das pessoas protegidas; da agao protetora; dos requisitos para o 

nascimento do direito as prestagoes; da situagao legal de desemprego; da 

solicitagao e nascimento do direito as prestagdes; da duragao da prestagao 

por desemprego; da quantia da prestagao por desemprego; da suspensao 

do direito; da extensSo do direito; da cotizag§o durante a situagao de 

desemprego; dos beneficiarios do subsidio por desemprego; da duragao do 

subsidio; da quantia do subsidio; da cotizag§o durante a percepgao do 

subsidio; da dinamica do direito; da automaticidade do direito as 

prestagoes; das incompatibilidades; do desemprego e incapacidade laboral 

transitoria; do financiamento; da base de cotizagao; da arrecadagao; da 

entidade gestora; da restituigao de pagamento indevido; do pagamento das 

prestagoes; do controle das prestagoes; das obrigagoes dos empresarios; 

das obrigagoes dos trabalhadores; das infragoes e sangSes; e dos 

recursos. 

No tocante ao Estatuto dos Trabalhadores da Espanha, cumpre salientar 

que referido texto legal nao traz nenhuma referenda direta ao seguro-

desemprego. 

Entretanto, e importante frisar que o capitulo terceiro daquele estatuto trata 

da modificacao, suspensao e extincao do contrato de trabalho. A questao da 

extincao e tratada na Secao IV, nos arts. 49 a 57. Ressalte-se que, conforme item 

07 do art. 55, no caso de despedida por justa causa, naquele pais chamada de 
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despedida procedente, o trabalhador nao tera nenhum direito. Subentende-se, 

entao, que o trabalhador tambem nao fara jus ao seguro-desemprego. 

Outrossim, veio o Decreto-lei 5/2002, de 24 de maio a modificar parte das 

leis acima mencionadas. 

5.2 Estados Unidos 

O referido institute passou a ser tratado nesse pais em 29 de Janeiro de 

1932, no Estado de Wisconsin, sendo financiado em sua plenitude pela classe dos 

empregadores. 

Com o intuito de que os outros Estados implementassem o seguro-

desemprego em seus territorios, o governo americano em 14 de agosto de 1935 

baixou a Lei de Seguranga Social. 

O modelo norte-americano abriga uma so modalidade: a contributiva. 

Somente os empregadores contribuem. Se eles incorrerem em informagoes 

falsas, ficam sujeitos a muitas com pagamento dobrado que podem chegar ate 10 

vezes o salario semanal. Caso haja atraso por informagoes falsas, pode ocorrer o 

debito dos beneficios durante todo o ano. 

Frise-se que o valor varia de Estado para Estado, bem como a duragao dos 

beneficios que vai de 11 a 15, e 20 a 39 semanas. 

Nos Estados Unidos, o processo para ter acesso a esse beneficio e mais 

dificil; contudo, nao se pode olvidar que ha uma preocupagao em recolocar o 

cidadao profissionalmente e um acompanhamento de sua situagao, o mesmo deve 
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prestar contas do numero de entrevistas realizadas, bem como da aceitacSo ou 

rejeic3o das vagas de emprego oferecidas. 

Assim como na Espanha, o pagamento do seguro-desemprego pode ser 

feito em forma de cota unica, o que e assegurado aos cidadaos que se coadunam 

com o perfil de desqualificados. Mediante uma assessoria prestada por 

consultores, esses cidadaos recebem condigoes de se aperfeigoarem ou se 

tornarem autonomos. 

O modelo americano diferencia o desempregado segundo o perfil, levando 

em conta os criterios da idade e do numero de dependentes menores. 

Se para a obtengao das prestagoes de seguro-desemprego, o beneficiado 

tiver se utilizado de fraude, as penas a que o mesmo esta sujeito variam desde a 

devolugao das prestagoes com muita ate a pena de prisao, a qual vai de um mes 

ate um ano de reclusao. 

Todos os processos administrativos tern duas instancias, sendo de 30 dias o 

prazo maximo para julgamento de uma questao. 

5.3 Alemanha 

A Alemanha comegou a se preocupar com esse assunto no seculo XIX. Em 

1918 promulga-se legislagao pertinente a questao. 

O tratamento da materia e do ambito do governo federal alemao, o qual ate 

mesmo se utiliza de servigo de estatistica concernente ao mercado de trabalho e a 

contingencia do desemprego. 
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O valor e obtido mediante cotas iguais do empregador e do empregado: 2 % 

em cima da remuneracao efetiva. Caso haja deficits, serao eles cobertos pelo 

governo federal. 

Sao requisitos para o exercicio de seu direito que o trabalhador seja 

assalariado, trabalhando para um empregador, mediante contrato, com plena 

capacidade e disposigao para o trabalho e que tenha cumprido o periodo de 

qualificacao, sendo inscrito na agenda de colocagao e havendo requerido a 

prestagao do seguro. 

Frise-se ainda que aqueles que trabalham fora do territorio alemao estao 

tambem amparados pelo programa do seguro-desemprego. 

A duragao das prestagoes varia dentro de um periodo basico de dois anos, 

sendo o pagamento por semana vencida. O valor das prestagoes gira em torno de 

70% dos ultimos salarios do trabalhador. 

Nesse pais o valor do seguro-desemprego esta relacionado a situagao da 

familia do desempregado, especificamente se ele tern filhos ou nao. 

5.4 Italia 

A questao do desemprego nesse pais passou a ganhar relevancia em 1919, 

e no ano de 1935 foi baixada legislagao, a qual passou a encerrar tambem a 

categoria dos trabalhadores rurais, no ano de 1949. 

O sistema italiano beneficia os trabalhadores que vieram a ficar de forma 

involuntaria desocupados por falta de trabalho. Nao sao abrangidos os presos, 
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aprendizes, portadores de estabilidade no emprego, trabalhadores nao habituais, 

artistas, pessoas ocupadas em atividades inferiores a seis meses do ano, ainda 

religiosos, Pescadores de pequena pesca e aqueles que laboram a titulo de 

participagao em algo util. 

A contribuicao corre por conta exclusiva dos empregadores. 

A duragao das prestagoes e de seis meses. 

Compete ao instituto nacional de previdencia social administrar o sistema. 

5.5 Uruguai 

Nesse pais a materia veio a sertratada legalmente em 1934; mas somente 

em 1958 instituiu-se legislagao especifica sobre o assunto. 

Decreto de 1969 preve bolsas de trabalho oficiais; ha tambem um banco de 

previsao e uma universidade do trabalho. 

Orgaos publicos estatais tratam do assunto, existindo comissao com 

representagao paritaria de empregadores e empregados. 

O seguro-desemprego cobre os trabalhadores do comercio, da industria, 

frigorificos, couro e la, que fiquem de forma involuntaria desempregados parcial ou 

totalmente. 

O patrao contribui com 1 % , bem como o empregado. Sendo que o valor 

restante e complementado atraves de muitas arrecadadas, contribuigao estatal, e 

parte do imposto sobre vendas de bebidas, cigarros e bilhetes de loteria. 
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As prestagoes giram em torno de 70% do salario fixo. A duragao das 

mesmas e de seis meses, podendo haver prorrogagao. 

5.6 Argentina 

A respeito do suporte legislativo argentino no que diz respeito a protegao ao 

emprego, comenta Ricardo V. Luduvice (op. cit., p. 65) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Constituicao da nagao Argentina e composta de 129 artigos e de uma 

disposic3o transitoria. Esta disposto no art. 14 e seus paragrafos que todos 

os habitantes daquela nagao tern o direito ao trabalho, conforme leis que 

regulamentam tal exercicio. E ainda afirmado que o trabalho em suas 

diversas formas gozara de protegao legal, com carater integral e 

irrenunciavel. 

Naquele pais, as questoes relativas ao assunto sao tratadas pela Lei n.° 

24.013, de 5-2-91, e pelos Decretos numeros 2.565, 2.725 e 2.726, todos 

de 1991, e numeros 342 e 739, ambos de 1992. Referida legislagao, 

denominada Lei Nacional de Emprego, trata basicamente de ambito de 

aplicagao, regularizagao do emprego, promogao e defesa, protegao dos 

desempregados, salario minimo, vital e movel, funcionamento e 

indenizagao. 

Segundo dispoe o art. 112 da Lei n.° 24.013/91, nao ha prestagao aos 

desempregados rurais, domesticos ou que vem do servigo publico. 

Conforme preve o art. 113, sao requisitos para concessao: 

a) Estar em situagao legal de desemprego e disponivel para ocupar um posto de 

trabalho adequado; 

b) Estar inscrito no sistema unico de registro laboral ou no instituto nacional de 

previdencia social; 

c) Haver contribuido para o fundo nacional de emprego durante um periodo 

minimo de 12 meses durante os tres anos anteriores ao termino do contrato de 
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trabalho que deu lugar a situagao legal de desemprego, ou ao instituto nacional 

de previsao social pelo periodo anterior a existencia do sistema unico do 

registro laboral; 

d) Os trabalhadores contratados por meio das empresas de servigos eventuais 

habilitadas pela autoridade competente, que tenham num periodo de cotizagao 

minimo de 90 dias durante os 12 meses anteriores ao termino da relagao que 

deu lugar a situagao legal de desemprego; 

e) Nao perceber beneficios provisionais ou prestagoes nao contributivas; 

f) Haver solicitado a concessao da prestagao nos prazos e formas 

correspondentes. 

Segundo consigna o art. 114, encontrar-se-ao em situagao legal de 

desemprego os trabalhadores compreendidos nas hipoteses mencionadas abaixo: 

a) Dispensa sem justa causa; 

b) Dispensa por motivo de forga maior, ou por falta ou diminuigao do trabalho nao 

imputavel ao empregador; 

c) Resolugao do contrato por denuncia do trabalhador fundada em justa causa; 

d) Extingao coletiva total, por motivo economico ou tecnologico dos contratos de 

trabalho; 

e) Extingao do contrato por falencia do empregador; 

f) Termino do tempo contratado, realizagao da obra, tarefa determinada ou do 

servigo objeto do contrato; 

g) Morte, aposentadoria ou invalidez do empresario industrial quando estas 

determinam a extingao do contrato; 

h) Nao-renuncia ou interrupgao do contrato de trabalho por temporada em razao 

de causas alheias ao contrato. 
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No que concerne a solicitacao da prestagao, segundo o art. 115 o prazo e 

de 90 dias contado a partir do termino da relagao laboral. Entretanto, o 

recebimento da prestagao somente se iniciara por volta de 60 dias apos o 

respectivo pedido. 



CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

43 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao considerar que todo aquele que integra a populacao economicamente 

ativa e potencialmente um desempregado, o presente trabalho empenhou-se em 

mostrar a maneira como se encontra atualmente estruturado o programa de seguro-

desemprego, reconhecendo, isto sim, suas falhas, mas procurando delinear 

possiveis solugoes para as mesmas, visto que o seguro-desemprego e uma das 

conquistas sociais dos trabalhadores, entendido como um necessario instrumento de 

paz e justiga social. 

Por isso, ao inves de pura e simplesmente defender a sua extingao, o 

presente estudo procurou ver com bons olhos a manutencao do instituto do seguro-

desemprego dentro de um programa de protegao ao desempregado. 

Assim, com base no objetivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA supra, necessario se fez uma previa abordagem 

historica do problema do desemprego no estrangeiro e no Brasil e das tentativas de 

solugoes que Ihe eram calculadas. 

Evidentemente que para falar a respeito do programa do seguro-desemprego, 

foi preciso primeiramente conhecer sua natureza juridica, o que foi cumprido na 

medida do possivel. 

Aspectos referentes ao emprego e ao desemprego mereceram aqui tambem 

sua devida atengao, uma vez que sao fatores de grande relevo social, cuja 

compreensao e reclamada para uma abordagem juridica posteriormente. 

Foi apresentado o que vem a ser o programa do seguro-desemprego, o modo 

como se encontra atualmente estruturado pelo direito brasileiro e uma humilde 

abordagem de uma possivel reestrutura quanto aos seus aspectos negativos, 
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tentando-se reformular uma visao que aqui se tern de ser o seguro-desemprego uma 

mera esmola social. 

Ainda assim, foi entendido como de grande importancia viajar a outros paises, 

visando a conhecer os mecanismos la desenvolvidos para tentar amenizar as 

consequencias do problema do desemprego sobre a populacao, o que pode servir 

de base para o direito brasileiro construir um programa mais justo e eficiente. 
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