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APRESENTAÇÃO

A área de Humanas e, sobretudo, a Educação, vem sofrendo asseverados ataques 
nos últimos anos, principalmente no que tange ao estabelecer de políticas públicas e 
valorização de sua produção científica. O cenário político de descuido e destrato com as 
questões educacionais, vivenciado recentemente e agravado com a pandemia, nos alerta 
para a necessidade de criação de espaços de resistência. Este livro, intitulado “Educação: 
Políticas públicas, ensino e formação”, da forma como se organiza, é um desses 
lugares: permite-se ouvir, de diferentes formas, os diferentes sujeitos que fazem parte dos 
movimentos educacionais.

É importante que as inúmeras problemáticas que circunscrevem a Educação, 
historicamente, sejam postas e discutidas. Precisamos nos permitir ser ouvidos e a criação 
de canais de comunicação, como este livro, aproxima a comunidade das diversas ações que 
são vivenciadas no interior da escola e da universidade. Portanto, os inúmeros capítulos 
que compõem este livro tornam-se um espaço oportuno de discussão e (re)pensar do 
campo educacional, considerando os diversos elementos e fatores que o intercruza.

Os/As autores/as que constroem essa obra são estudantes, professores/as 
pesquisadores/as, especialistas, mestres/as ou doutores/as e que, muitos/as, partindo 
de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas que os mobilizam. Esse 
movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um movimento pendular que, 
pela mobilização dos/as autores/as e discussões por eles/as empreendidas, mobilizam-se 
também os/as leitores/as e os/as incentivam a reinventarem os seus fazeres pedagógicos 
e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, portanto, desejamos a todos 
e a todas uma provocativa leitura! 

Américo Junior Nunes da Silva
André Ricardo Lucas Vieira
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RESUMO: O presente trabalho objetiva, a 
partir de pesquisas bibliográficas e seleção de 
referencial teórico, elencar pontos considerados 
relevantes na evolução histórica da educação 
profissional no Brasil. Observa-se que, embora 
normatizada oficialmente pelo Poder Público 
recém em 1909, há evidências de que a 
educação profissional encontra-se presente no 
Brasil pelo menos desde o início da colonização, 
sob diversas formas de aplicação, e evolui ao 
passar dos anos, juntamente com a sociedade e 
a demanda do período a que se relaciona.
PALAVRAS-CHAVE: Educação profissional. 
Políticas públicas. Trajetória.

ABSTRACT: The present work aims, from 
bibliographic research and selection of theoretical 
reference, to list points considered relevant in 
the historical evolution of vocational education 
in Brazil. It is observed that, although officially 
regulated by the Public Power only in 1909, 
there is evidence that professional education is 
present in Brazil at least since the beginning of 
colonization, under various forms of application, 

and evolves over the years, along with the society 
and the demand of the period to which it relates.
KEYWORDS: Professional education. Public 
policies. Trajectory.

1 |  INTRODUÇÃO
É notória no Brasil, ao se analisar a 

educação básica, a distinção vislumbrada 
entre a educação de nível médio tradicional 
e a educação profissional, gerada a partir da 
dualidade estrutural em determinadas fases 
históricas, bem como pode ser vista a articulação 
entre ambas.

A educação profissional, em sua 
fase histórica, foi apresentada sob diversas 
nomenclaturas, com alterações em sua 
essência, a depender da época em que fora 
apresentada e consequente necessidade de 
seu tempo. Prado Jr. já utilizava a expressão: 
formação profissional; Cunha, ensino de ofícios; 
enquanto Santos, aprendizagem de ofícios, 
ensino profissional, ensino de profissões, 
educação profissional ou aprendizagem 
profissional (PRADO JR.; CUNHA; SANTOS 
apud FONSECA in BATISTA; MULLER [Orgs.], 
2013, p. 17).

No presente trabalho, embora se 
constate adiante o uso frequente da expressão 
ensino profissional – conforme tratado durante 
a evolução histórica – tem-se aqui como mais 
apropriado, o uso da expressão “educação 
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profissional”, uma vez que não se vislumbra tratá-la apenas à luz do ensino, mas num 
contexto amplo, a partir da sua garantia constitucional enquanto direito social, efetivado 
através de ações afirmativas, que por legislação infraconstitucional, permite a discussão 
sobre condições de acesso, abrangência, custeio, satisfação dos educandos, dentre outros 
aspectos.

Cabe ressaltar que a educação profissional, em sentido estrito e atual, consiste 
naquela que visa a interação entre trabalho e escola, uma vez que disciplina a aliança entre 
técnicas de produção e critérios específicos de produtividade, à compreensão do sistema 
produtivo como um todo e também unitário por processo, desde a tomada das decisões 
iniciais ao domínio operacional e tecnológico do processo produtivo na íntegra.

2 |  MARCOS CONSIDERADOS RELEVANTES NA TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL NO BRASIL 

Não há um marco exato que indique o surgimento da educação profissional no 
Brasil. Estudos apontam o período da colonização como possível marco inicial, em que 
índios e escravos se tornaram aprendizes de ofício. Em período próximo, nos Arsenais da 
Marinha no Brasil, operários especializados vindos de Portugal treinavam recrutas e presos 
em Centros de Aprendizagem de Ofícios para atender aos propósitos da Coroa (BRASIL, 
Ministério da Educação, 2009).

Posteriormente, com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, os Centros de 
Aprendizagem passaram a ser destinados também ao treinamento de cidadãos brancos, 
através das Casas de Fundição e de Moeda. Foi nesse momento em que se instituíram 
as bancas examinadoras, destinadas a avaliar as habilidades adquiridas pelos aprendizes 
(BRASIL, Ministério da Educação, 2009).

Em 1809, após a suspensão da proibição de funcionamento de indústrias 
manufatureiras no Brasil, o Príncipe Regente D. João VI criou o Colégio das Fábricas, que 
tinha por objetivo ensinar as práticas de carpintaria, sapataria, tornearia, alfaiataria, etc. 
Tinha-se como público alvo, principalmente, crianças e jovens pobres (ROBALLO. 2014. 
p. 19).

Já em 1909, o decreto presidencial número 7.566, assinado por Nilo Peçanha, criou 
as primeiras dezenove escolas de aprendizes artífices, uma em cada estado brasileiro, 
com o intuito de oferecer ensino industrial à população carente, desenvolvendo o hábito 
profícuo de trabalho. Essas escolas eram, inicialmente, ligadas ao Ministério dos Negócios 
da Agricultura, Indústria e Comércio. Esse foi considerado o marco oficial, no âmbito da 
educação profissional, da instituição da Rede Federal de Educação Tecnológica (BATISTA 
in BATISTA; MULLER [Orgs.], 2013, p. 155).

Tornou-se obrigatório o oferecimento de ensino profissional no Brasil apenas em 
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1927, quando o Congresso Nacional sancionou o projeto de Fidélis Reis1, vinculando todas 
as escolas mantidas ou subvencionadas pelo Estado (BRASIL, Ministério da Educação, 
2009).

Conforme o Ministério da Educação (2009), em 1930, o recém criado Ministério da 
Educação e Saúde Pública, através de uma Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, 
passou a supervisionar as escolas supra, que, já em 1937, com a promulgação da nova 
Constituição – pioneira em ensino técnico, profissional e industrial no Brasil – e a assinatura 
da Lei 378, foram transformadas em Liceus Industriais, cujo objetivo era ofertar ensino 
profissional nas mais variadas áreas e graus:

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos 
favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-
lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e 
subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou 
associações particulares e profissionais.

É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de 
sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus 
operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever 
e os poderes que caberão ao Estado sobre essas escolas, bem como os 
auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos pelo poder público. 
(BRASIL, 1937).

O modelo de oferta do ensino profissional no Brasil sofreu fortes mudanças em 
1941, dentre as quais se destacaram a figuração do ensino profissional como ensino de 
nível médio; a implantação de exames admissionais às pessoas interessadas em estudar 
nos Liceus Industriais; e, a divisão dos cursos em dois subníveis distintos, sendo o primeiro 
denominado curso básico industrial, artesanal, de aprendizagem e de mestria, e o segundo, 
com foco específico, denominado curso técnico industrial. No ano seguinte, os Liceus 
Industriais foram denominados Escolas Industriais e Técnicas (BRASIL, Ministério da 
Educação, 2009).

Já no final da década seguinte, em 1959, as Escolas Industriais e Técnicas foram 
transformadas em Escolas Técnicas Federais, com personalidade jurídica autárquica, 
dotadas de autonomia didática e de gestão. Dois anos após, mediante a Lei 4.024 que fixou 
diretrizes bases para a educação nacional, o ensino profissional equiparou-se ao ensino 
acadêmico (BRASIL, Ministério da Educação, 2009).

As Escolas Técnicas Federais tiveram seu campo de atuação ampliado em 
1967, quando, pelo Decreto 60.731, englobaram as Fazendas Modelos do Ministério da 
Agricultura, que passaram a servir de escolas agrícolas. Compulsoriamente, todo currículo 
de segundo grau tornou-se técnico-profissional em 1971 (BRASIL, Ministério da Educação, 
s.a, s.p.).

Após duas décadas com alterações de menor expressão, eis que surge a Lei 8.948, 

1 Decreto 5.241, de 22 de agosto de 1927.
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de 8 de dezembro de 1994, dispondo sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação 
Tecnológica. Este sistema foi marcado pelos Centros Federais de Educação Tecnológica 
(CEFET), que nada mais eram que as Escolas Técnicas Federais e as Escolas Agrícolas 
Federais transformadas. Os CEFETs trouxeram, porém, em sua essência, um desleixo por 
parte do governo federal, uma vez que este determinou que a expansão devesse ocorrer 
conjuntamente com estados, municípios, Distrito Federal, organizações não governamentais 
(ONGs), ou pelos próprios setores produtivos, que seriam responsáveis pela manutenção e 
desenvolvimento dos novos Centros (BRASIL, Ministério da Educação, 2009).

Em 1996, a educação profissional foi tratada em capítulo próprio na nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional2 (LDB), e expandida novamente em 1997 pelo 
Programa de Expansão da Educação Profissional (Proep)3, oportunidade em que também 
fora regulamentada, pelo Decreto 2.208 (BRASIL, Ministério da Educação, s.a, s.p.).

Nas diversas fases da evolução, esse processo registrou intensas críticas em torno 
da Rede Federal de Educação, que sob a ótica de muitos, despendia um custo elevado 
ao Estado, e como resultado, em síntese, acabava por servir tão somente ao capitalismo.

A troca de gestão no terceiro milênio trouxe consigo um olhar diferenciado, 
preocupado com a concepção existente sobre a Rede Federal de Educação, e disposto à 
mudanças, conforme explica Pacheco:

A transição do século XX para o século XXI coincidiu com uma mudança 
paradigmática de grandes proporções. A fragilização dos modelos 
explicativos, a derrocada do socialismo e a revolução nos costumes criaram 
crises identitária em todos os níveis. A despeito disso, uma nova perspectiva 
para a vida humana é o objeto que nos move neste início de século e de 
milênio. O aspecto simbólico dessa passagem reitera questões que continuam 
urgentes, que mobilizaram o desejo e a energia de trabalho das gerações 
que nos antecederam. Entre essas questões encontra-se a educação, que 
foi particularmente atingida pela crise e pelas políticas neoliberais, perdendo 
suas referências. Como política social capaz de emancipar, sua força deve 
ser renovada por meio de projetos criativos e desafiadores. (PACHECO, 2011, 
p. 5).

Este novo olhar, para Pacheco, representa uma resposta às políticas neoliberais, 
que por suas características competitivas e individualistas, submissas ao capitalismo 
estrangeiro, acabaram por tornar vulnerável a economia brasileira, e assim, praticamente 
inviabilizar o funcionamento das universidades públicas e demais instituições federais de 
educação profissional e tecnológicas (PACHECO, 2011, p.5).

Dentre as novas políticas postas em prática, cita-se o retorno da permissão para 
integração do ensino técnico de nível médio no próprio nível médio, isto é, a possibilidade 
de criação de cursos técnicos integrados ao nível médio, que se deu através do Decreto 

2 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. (BRASIL, 
1996).
3 O Proep foi criado em 1997 pelo governo brasileiro e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para expandir 
a oferta de cursos de formação de trabalhadores no país. (BRASIL, Ministério da Educação, 2009, s.p.).
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5.1544, de 2004. Para o governo, é imprescindível o restabelecimento do ensino médio 
integrado a cursos técnicos específicos, ao propósito de “administrar e transformar a 
educação em um instrumento a serviço da inclusão, da emancipação e da radicalização 
democrática” (PACHECO, 2011, p.11).

Diferentemente do disposto na expansão de 1994, instituiu-se em 2005, mediante 
nova redação para o § 5º do art. 3º da Lei 8.9485 dada pela Lei 11.1956, no que se refere 
à competência para manutenção e gestão dos novos estabelecimentos, o uso do termo 
preferencialmente, conforme segue:

§ 5º A expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de 
novas unidades de ensino por parte da União, ocorrerá, preferencialmente, 
em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo, ou 
organizações não governamentais, que serão responsáveis pela manutenção 
e gestão dos novos estabelecimentos de ensino (BRASIL, 2005).

Desta forma, foi alterada a exigência para que a criação de novos estabelecimentos 
de educação profissional por parte da União não ocorressem somente mediante parceria 
com outros entes, entidades ou setores produtivos, mas sim, também, mediante a gestão 
e custeio exclusivos da União. Neste mesmo ano, “com a publicação da Lei 11.195, ocorre 
o lançamento da primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica, com a construção de 64 novas unidades de ensino” (BRASIL, 
Ministério da Educação, 2009).

Em expansão e sob a ótica das novas políticas, foi, em 2006, instituído o “Programa 
Nacional de Integração dos Cursos Superiores de Tecnologia com a Educação de Jovens 
e Adultos – PROEJA”, e logo em seguida, foi lançado o catálogo nacional dos cursos 
superiores de tecnologia (BRASIL, Ministério da Educação, 2009).

A segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal foi lançada em 2007, cuja 
previsão era o atendimento em 354 unidades até 2010. Nesse ano, a exemplo do catálogo 
nacional dos cursos superiores de tecnologia, também foi lançado o catálogo nacional dos 
cursos técnicos (BRASIL, Ministério da Educação, 2009).

Às margens da Rede Federal de Educação completar um século de existência, 
várias parcerias já tinham se tornado destaque para a oferta de ensino profissional, a citar, 
a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), de escolas industriais e 
técnicas, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (SENAR) e a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (SESCOOP). (BRASIL, Senado Federal, s.a; s.p.).

Mas foi em 2008 que ocorreu uma das principais mudanças na educação Profissional. 

4 O Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004 regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. (BRASIL, 2004).
5 Lei nº 8.948, de8 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica 
e dá outras providências. (BRASIL, 1994).
6 Lei 11.195, de 18 de novembro de 2005, que dá nova redação ao § 5o do art. 3o da Lei no 8.948, de 8 de dezembro 
de 1994. (BRASIL, 2005).
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Com o advento da Lei nº 11.892, foi instituída a Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, criando os Institutos Federais. Essa pode ser considerada 
a principal mudança em termos de oferta, abrangência e investimento na educação 
profissional do país.

2.1 O sistema “S” enquanto mecanismo de incentivo à educação profissional
Conforme supramencionado, durante os processos de transformação e expansão 

da rede Federal de Educação, a educação profissional também fora ofertada por entidades 
de direito privado, em caráter paraestatal, criadas com o intuito de atender a esse interesse 
social incumbido ao poder público. Tais entidades, desde a origem, foram mantidas 
principalmente por repasses de suas respectivas classes patronais para a consecução 
de seus objetivos. Atualmente e paralelamente à Rede Federal, destinam-se a ofertar 
educação profissional o SENAI, SENAC, SENAR, e o SESCOOP. Essas entidades integram 
o “Sistema S”, cuja denominação deriva de origem comum e características similares. 
(BRASIL, Senado Federal, s.a; s.p.).

Em acordo firmado em 2008 com o governo federal, foi estabelecido pelo SENAI 
e SENAC, um programa de comprometimento com a gratuidade. O acordo propôs vagas 
gratuitas ao ensino profissionalizante destinadas, preferencialmente, a estudantes 
matriculados ou egressos da educação básica, de baixa renda, ou trabalhadores – 
empregados ou desempregados (BRASIL, Ministério da Educação, 2009, s.p.).

Dados disponíveis em consulta pública7 divulgada até o exercício de 2012 pelo 
Sistema Nacional da Educação Profissional e Tecnológica revelam que desde 2009, 
início da vigência do acordo, as instituições acima quintuplicaram o quantitativo de cursos 
anualmente previstos no projeto da gratuidade (BRASIL, Ministério da Educação, 2012, 
s.p.).

Percebe-se desde logo que, pelos resultados já obtidos pelo “Sistema S”, mediante 
capacitação e qualificação, esta é uma das principais contribuições do setor privado ao 
processo de inclusão social, já realizada no Brasil.

2.1.1 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Instituído em 1942 pelo Decreto-Lei nº 4.048, o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) figura como um dos maiores centros de educação profissional da 
atualidade, conforme veiculado pelo Portal da Indústria (2013), destinando-se à oferta de 
educação profissional técnica às mais variadas demandas das indústrias brasileiras.

O SENAI é regido pelo Decreto 494 de 1962, tem por objetivo:

a) realizar, em escolas instaladas e mantidas pela Instituição, ou sob forma de 
cooperação, a aprendizagem industrial a que estão obrigadas as empresas 
de categorias econômicas sob sua jurisdição, nos termos de dispositivo 
constitucional e da legislação ordinária;

7 Conforme consulta disponível no sítio <http://sistec.mec.gov.br/consultaacordo>



 
Educação: Políticas públicas, ensino e formação Capítulo 6 69

b) assistir os empregadores na elaboração e execução de programas gerais 
de treinamento do pessoal dos diversos níveis de qualificação, e na realização 
de aprendizagem metódica ministrada no próprio emprego;

c) proporcionar, aos trabalhadores maiores de 18 anos, a oportunidade de 
completar, em cursos de curta duração, a formação profissional parcialmente 
adquirida no local de trabalho;

d) conceder bolsas de estudo e de aperfeiçoamento e a pessoal de direção e 
a empregados de excepcional valor das empresas contribuintes, bem como a 
professores, instrutores, administradores e servidores do próprio SENAI;

e) cooperar no desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesse para 
a indústria e atividades assemelhadas. (BRASIL,1962)

Atualmente, conforme seu plano institucional (PORTAL DA INDÚSTRIA, s.a) o SENAI 
opera nas modalidades presencial e a distância, desde a iniciação profissional mediante 
cursos livres, até a graduação e pós-graduação tecnológica, bem como presta consultoria, 
desenvolve pesquisas e dá apoio técnico e tecnológico à inovação nas indústrias brasileiras.

2.1.2 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) é uma instituição que 
desde 1946 atua no desenvolvimento da educação profissional, especialmente voltada à 
circulação de bens, serviços e turismo. Presente em mais de 2.200 municípios brasileiros, 
apresenta seu portfólio sob diversas modalidades presenciais de ensino, a exemplificar, 
cursos livres, técnicos, de graduação e pós graduação, inclusive através de educação à 
distância (SENAC, s.a).

O SENAC, hoje, é regido pelo Decreto nº 61.843 de 5 dezembro 1967, com alterações 
dos decretos nº 5.728 de 2006 e 6.633 de 2008, tendo nele seus fins explicitados em 
especial no artigo terceiro, conforme segue:

Art. 3º Para a consecução dos seus fins, incumbe ao SENAC:

a) organizar os serviços de aprendizagem comercial e de formação, 
treinamento e adestramento para o comerciário adulto, adequados às 
necessidades e possibilidades locais, regionais e nacionais, do mercado de 
trabalho;

b) utilizar os recursos educativos e assistenciais existentes tanto públicos, 
como particulares;

c) estabelecer convênios, contratos e acordos com órgãos públicos, 
profissionais e particulares e agência de organismos internacionais, 
especialmente de formação profissional e de pesquisas de mercado de 
trabalho;

d) promover quaisquer modalidades de cursos e atividades especializadas 
de aprendizagem comercial;

e) conceder bolsas de estudo, no país e no estrangeiro, ao seu pessoal 
técnico para formação e aperfeiçoamento;

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2061.843-1967?OpenDocument
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f) contratar técnicos, dentro e fora do território nacional, quando necessários 
ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus serviços;

g) participar de congressos técnicos relacionados com suas finalidades;

h) realizar, direta ou indiretamente no interesse do desenvolvimento 
econômico-social do país, estudos e pesquisas sobre as circunstâncias 
vivenciais dos seus usuários, sobre a eficiência da produção individual e 
coletiva, sobre aspectos ligados à vida do comerciário e sobre as condições 
socioeconômicas da empresa comercial.

i) oferecer formação inicial, com mínimo de cento e sessenta horas, em 
programa de gratuidade;

j) reconhecer e certificar a experiência profissional como formação inicial 
de trabalhadores, inserida nos itinerários formativos como condição para a 
realização de cursos iniciais de menor duração;

l) utilizar a metodologia dos itinerários formativos como princípio da educação 
continuada para a oferta de cursos de formação inicial e continuada de 
trabalhadores e de educação profissional técnica de nível médio;

m) garantir oferta de vagas gratuitas em aprendizagem, formação inicial e 
continuada e em educação profissional técnica de nível médio, a pessoas de 
baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação 
básica, e a trabalhadores, empregados ou desempregados, tendo prioridade 
no atendimento aqueles que satisfizerem as condições de aluno e de 
trabalhador, observado o disposto nas alíneas “i”, “j” e “l”. (BRASIL, 1967).

Para a consecução do previsto nos incisos supra, restou ajustado no último decreto 
alterador (BRASIL, 2008), que dois terços da receita de contribuição compulsória líquida 
do SENAC devem ser aplicados na gratuidade dos serviços prestados aos necessitados.

2.1.3 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) consiste em uma entidade 
paraestatal, mantida pelo setor produtivo rural, com representação em todos os estados da 
federação e administração central em Brasília (SENAR, s.a.).

Criado pela Lei nº 8.315 de 23 de dezembro de 1.991, dispõe em seu artigo primeiro 
suas principais finalidades:

Art. 1° É criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com o 
objetivo de organizar, administrar e executar em todo o território nacional o 
ensino da formação profissional rural e a promoção social do trabalhador 
rural, em centros instalados e mantidos pela instituição ou sob forma de 
cooperação, dirigida aos trabalhadores rurais.

Parágrafo único.  Os programas de formação profissional rural do Senar 
poderão ofertar vagas aos usuários do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos 
de cooperação celebrados entre os operadores do Senar e os gestores dos 
Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais (BRASIL, 1991).

Afirma o SENAR (s.a, s.p.) que em seu compromisso, despende esforços para 
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levar ao meio rural inovação e tecnologia prestando assistência técnica e gerencial 
principalmente às classes menos privilegiadas, que compreendem na maioria das vezes 
famílias em regime de agricultura familiar, envolvidas na produção agrícola, na pecuária, 
silvicultura, aquicultura, extrativismo, agroindústria, agrossilvipastoril ou prestadores de 
serviços relacionados, e contribuindo assim à promoção social do público a que se destina, 
tudo isso, mediante ensinos à distância ou presencial.

2.1.4 Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – 
SESCOOP

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP), mais novo 
integrante do “Sistema S” nesse capítulo apresentado, foi criado no ano 1.999, pela Medida 
Provisória 1781-7, de 11 de março de 1999 e reedições, e regulamentado pelo Decreto nº 
3.017 de 06 de abril de 1999 que aprova o respectivo regimento. Constitui pessoa jurídica 
de direito privado, com representação na maioria dos estados brasileiros e sede em Brasília 
– DF. (SESCOOP, s.a.).

De acordo com o Regimento vigente, constituem seus principais objetivos:

Art. 2º [...]

I - organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional e a 
promoção social dos trabalhadores e dos cooperados das cooperativas em 
todo o território nacional;

II - operacionalizar o monitoramento, a supervisão, a auditoria e o controle 
em cooperativas, conforme sistema desenvolvido e aprovado em Assembleia 
Geral da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB;

III - para o desenvolvimento de suas atividades, o SESCOOP contará com 
centros próprios ou atuará sob a forma de cooperação com órgãos públicos 
ou privados (BRASIL, 1999).

No Brasil, o SESCOOP figura como principal entidade de apoio às cooperativas em 
prol do bem-estar social, mediante estímulo ao aprimoramento da gestão e seus resultados, 
viabilizando educação profissional aos cooperados e visando a qualificação dos mesmos 
para a autogestão dos empreendimentos dos diversos setores produtivos envolvidos.

3 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no exposto, observa-se que a educação profissional consiste num 

processo de longa data, sendo no Brasil, registrada após a colonização dos povos que 
aqui habitavam, com sutil avanço no período imperial, porém em destaque no período 
republicano. Esta educação profissional, antes facultada aos interesses de alguns ou à 
falta de oportunidade de outros, passou a ter oferta obrigatória em 1927, e várias foram as 
formas de disponibilização e custeio ao longo do tempo, inclusive mediante iniciativa dos 
setores produtivos, ao qual denominou-se “Sistema S”.
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Aperfeiçoada a cada nova constituinte, esta modalidade de ensino vem assumindo 
a condição de direito social em patamar de direito fundamental, consolidando o direito à 
educação profissional.
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