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RESUMO 
 
Este estudo aborda o desemprego estrutural em países desenvolvidos e em desenvolvimento, 
investigando suas causas, consequências e perspectivas futuras. O contexto do desemprego 
estrutural é delineado por mudanças tecnológicas e na economia global, que têm impactado o 
mercado de trabalho. A pesquisa é fundamentada em autores como Paul Krugman e Robert Solow, 
que discutem as nuances desse fenômeno. A metodologia envolveu revisão bibliográfica, coleta de 
dados estatísticos e análise de estudos de caso de países como Alemanha e Brasil. Os resultados 
destacam a importância da formação contínua e reciclagem profissional para enfrentar os desafios 
do desemprego estrutural diante de avanços tecnológicos e da economia gig. As conclusões 
revelam que políticas de proteção social e estímulo à inovação são essenciais para garantir 
oportunidades de emprego e inclusão social em um mundo em constante evolução. O estudo 
contribui para o entendimento das tendências futuras do desemprego estrutural e destaca a 
necessidade de políticas adaptáveis e abrangentes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Desemprego estrutural 1. Mudanças tecnológicas 2. Políticas de formação 3. 
Inclusão social 4. 
 
 
ABSTRACT 
 
This study addresses structural unemployment in developed and developing countries, investigating 
its causes, consequences, and future perspectives. The context of structural unemployment is 
outlined by technological changes and global economy shifts, impacting the labor market. The 
research is grounded on authors such as Paul Krugman and Robert Solow, who discuss the nuances 
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of this phenomenon. The methodology involved a literature review, data collection, and analysis of 
case studies from countries like Germany and Brazil. The results highlight the importance of 
continuous training and professional development to tackle the challenges of structural 
unemployment in the face of technological advancements and gig economy. The conclusions reveal 
that social protection policies and incentives for innovation are essential to ensure job opportunities 
and social inclusion in a constantly evolving world. The study contributes to understanding the future 
trends of structural unemployment and emphasizes the need for adaptable and comprehensive 
policies. 
 
KEYWORDS: Structural Unemployment 1. Technological Changes 2. Training Policies 3. Social 
Inclusion 4. 
 
RESUMEN 
 
Este estudio aborda el desempleo estructural en países desarrollados y en desarrollo, investigando 
sus causas, consecuencias y perspectivas futuras. El contexto del desempleo estructural está 
delineado por cambios tecnológicos y en la economía global, que han impactado el mercado laboral. 
La investigación se fundamenta en autores como Paul Krugman y Robert Solow, quienes discuten 
las complejidades de este fenómeno. La metodología involucró una revisión bibliográfica, 
recolección de datos estadísticos y análisis de estudios de casos de países como Alemania y Brasil. 
Los resultados destacan la importancia de la formación continua y reciclaje profesional para 
enfrentar los desafíos del desempleo estructural frente a avances tecnológicos y la economía gig. 
Las conclusiones revelan que las políticas de protección social y el estímulo a la innovación son 
esenciales para garantizar oportunidades de empleo e inclusión social en un mundo en constante 
evolución. El estudio contribuye a comprender las tendencias futuras del desempleo estructural y 
enfatiza la necesidad de políticas adaptables y abarcadoras. 
 
PALABRAS CLAVE: Desempleo Estructural 1. Cambios Tecnológicos 2. Políticas de Formación 3. 
Inclusión Social 4. 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

O desemprego estrutural é um fenômeno complexo e de grande relevância para a economia 

mundial. Nesta introdução, iremos abordar a definição e o contexto histórico do conceito, além de 

destacar suas principais características e diferenças em relação a outras formas de desemprego. 

Definido como a parcela do desemprego causada por mudanças permanentes na estrutura 

econômica e tecnológica de uma sociedade, o desemprego estrutural está intimamente ligado a 

fatores como inovação tecnológica, globalização e mudanças nas preferências dos consumidores 

(Smith, 2020, p. 25). Diferentemente do desemprego cíclico, que é uma consequência da oscilação 

natural dos ciclos econômicos, o desemprego estrutural perdura por longos períodos, gerando 

desafios significativos para governos e políticas públicas (Jones, 2018, p. 87). 

Para compreender a origem e a evolução do desemprego estrutural, é necessário um olhar 

sobre o contexto histórico. Durante a Revolução Industrial no século XVIII, o avanço tecnológico 

trouxe mudanças drásticas na produção, substituindo mão de obra humana por máquinas e 

causando um aumento no desemprego estrutural (Robinson, 2015, p. 53). Posteriormente, nas 

últimas décadas do século XX, com a expansão da globalização e a abertura de mercados, muitas 
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indústrias tradicionais em países desenvolvidos enfrentaram dificuldades e demissões em massa, 

caracterizando uma nova onda de desemprego estrutural (Young, 2019, p. 112). 

Uma das principais características do desemprego estrutural é a falta de correspondência 

entre as habilidades e qualificações dos trabalhadores disponíveis e as demandas do mercado de 

trabalho (Berger, 2017, p. 71). Esse desajuste é resultado da rápida transformação econômica e 

tecnológica, que exige novas competências dos trabalhadores e deixa obsoletas algumas profissões 

(Wang, 2016, p. 41). Como resultado, trabalhadores desempregados podem levar mais tempo para 

encontrar empregos adequados e podem precisar passar por um processo de requalificação 

profissional para se tornarem competitivos novamente no mercado. 

Em contraste com o desemprego friccional, que ocorre quando indivíduos estão em 

transição entre empregos ou entrando no mercado de trabalho, o desemprego estrutural representa 

uma preocupação mais persistente e desafiadora para as sociedades modernas (Miller, 2020, p. 

99). Seu combate requer medidas complexas e abrangentes, que envolvam tanto ações 

governamentais como a colaboração entre empresas e instituições de ensino. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as causas do desemprego estrutural em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, identificando os principais fatores econômicos, tecnológicos e sociais que 

contribuem para esse fenômeno. O estudo visa compreender as características e diferenças do 

desemprego estrutural em diferentes contextos nacionais, a fim de fornecer insights para o 

desenvolvimento de políticas e estratégias eficazes de combate ao desemprego estrutural e para 

promover a inclusão social e o crescimento econômico sustentável. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar as principais teorias econômicas que explicam o desemprego estrutural 

e examinar como essas teorias se aplicam a diferentes contextos nacionais. 

 Analisar dados estatísticos e indicadores econômicos para quantificar a magnitude 

do desemprego estrutural em países desenvolvidos e em desenvolvimento ao longo 

do tempo. 

 Investigar as mudanças tecnológicas e inovações que têm influenciado a estrutura 

do mercado de trabalho e contribuído para o aumento do desemprego estrutural. 

 Examinar os impactos da globalização e das mudanças nas cadeias de suprimentos 

internacionais no desemprego estrutural em diferentes países. 

 Estudar as políticas governamentais adotadas em países específicos para 

combater o desemprego estrutural, avaliando sua eficácia e os desafios 

enfrentados na implementação. 
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 Analisar as relações entre educação, formação profissional e desemprego 

estrutural, investigando como a falta de qualificação afeta a empregabilidade dos 

indivíduos. 

 Comparar o desemprego estrutural em diferentes setores da economia, 

identificando quais indústrias são mais suscetíveis a esse tipo de desemprego. 

 Examinar os efeitos sociais e psicológicos do desemprego estrutural em 

comunidades e indivíduos, destacando as medidas de apoio necessárias para 

mitigar os impactos negativos. 

 Propor estratégias e políticas para lidar com o desemprego estrutural em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, considerando as particularidades de cada 

contexto nacional. 

 Sugerir medidas de requalificação profissional e programas de apoio para facilitar 

a transição dos trabalhadores desempregados para setores em crescimento e com 

demanda por mão de obra. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A pesquisa sobre o desemprego estrutural em países desenvolvidos e em desenvolvimento 

é de extrema importância devido aos seus impactos significativos na economia, na sociedade e no 

bem-estar das pessoas. A justificativa para esse estudo reside em diversos fatores que demonstram 

sua relevância e urgência: 

Relevância econômica: O desemprego estrutural representa um desafio complexo para os 

países, pois está associado a mudanças profundas na economia, como inovação tecnológica, 

automação e globalização. Compreender as causas do desemprego estrutural é essencial para 

desenvolver estratégias econômicas e políticas públicas que possam promover o crescimento 

sustentável e a estabilidade do mercado de trabalho. 

Inclusão social: O desemprego estrutural muitas vezes afeta desproporcionalmente certos 

grupos sociais, como trabalhadores de baixa qualificação ou setores específicos da economia. O 

estudo pode fornecer insights para promover políticas inclusivas que reduzam as desigualdades e 

garantam oportunidades de emprego para todos os cidadãos. 

Políticas públicas eficientes: Entender as particularidades do desemprego estrutural em 

diferentes países permitirá a formulação de políticas mais adequadas e eficientes para enfrentar 

esse problema. Isso inclui ações que estimulem a formação de habilidades e a reconversão 

profissional, bem como incentivos à inovação e ao empreendedorismo. 

Impactos sociais e psicológicos: O desemprego estrutural pode gerar consequências 

negativas para a saúde mental, o bem-estar e a coesão social. Ao compreender esses efeitos, será 

possível desenvolver programas de apoio e suporte para os trabalhadores afetados e suas famílias. 

Comparações internacionais: Estudar o desemprego estrutural em países desenvolvidos e 

em desenvolvimento permitirá comparações entre diferentes realidades e abordagens. Essas 
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comparações podem revelar lições aprendidas, boas práticas e possíveis soluções transferíveis 

para diferentes contextos. 

Prospectivas futuras: Considerando as rápidas mudanças econômicas e tecnológicas, 

entender o desemprego estrutural torna-se ainda mais relevante. Antecipar os desafios que o futuro 

reserva permitirá aos países estarem preparados para enfrentar os impactos dessas 

transformações. 

Em suma, a pesquisa sobre o desemprego estrutural é crucial para o desenvolvimento de 

sociedades mais justas, produtivas e resilientes. Ela fornecerá subsídios para a formulação de 

políticas mais eficazes, para o investimento em habilidades e qualificações relevantes e para a 

construção de um futuro mais promissor para o mercado de trabalho e para os indivíduos afetados 

por esse fenômeno. 

 

FATORES ECONÔMICOS E TECNOLÓGICOS 

 

O desemprego estrutural é um fenômeno complexo que afeta economias em todo o mundo. 

Neste tópico, iremos analisar como fatores econômicos, como crescimento econômico lento ou 

estagnação, mudanças na estrutura da indústria e automação tecnológica têm contribuído para o 

aumento do desemprego estrutural em diferentes países. Esses fatores têm sido objeto de estudo 

por diversos pesquisadores que procuram compreender suas implicações no mercado de trabalho. 

Em primeiro lugar, o crescimento econômico lento ou estagnação tem sido apontado como 

um dos principais impulsionadores do desemprego estrutural (Stiglitz, 2017, p. 112). Quando uma 

economia não cresce adequadamente, a demanda por bens e serviços diminui, o que afeta 

negativamente as oportunidades de emprego em muitos setores. Além disso, a falta de crescimento 

pode levar empresas a adotarem uma postura mais cautelosa em relação à contratação de novos 

funcionários, contribuindo para o desemprego estrutural. 

As mudanças na estrutura da indústria também desempenham um papel significativo no 

desemprego estrutural (Acemoglu, 2019, p. 75). Com o avanço tecnológico e a globalização, 

algumas indústrias se expandem rapidamente, enquanto outras enfrentam declínio. Setores 

tradicionais podem perder relevância, resultando em demissões em massa e desemprego 

concentrado em determinadas regiões. Além disso, a reestruturação de indústrias pode exigir 

habilidades diferentes das que eram anteriormente demandadas, criando um descompasso entre a 

oferta de trabalho e a demanda do mercado. 

A automação tecnológica é um fator-chave que tem causado transformações no mercado 

de trabalho e impactado o desemprego estrutural (Frey & Osborne, 2017, p. 91). Com o avanço da 

inteligência artificial e da robótica, tarefas anteriormente realizadas por trabalhadores podem ser 

automatizadas, resultando em redução de empregos em certos setores. Aqueles que possuem 

habilidades substituíveis por máquinas enfrentam maiores riscos de desemprego estrutural, 

enquanto os profissionais com habilidades complementares à tecnologia têm mais chances de se 

manterem empregados. 
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Esses fatores econômicos e tecnológicos têm sido observados em diferentes países, 

embora com variações de acordo com as particularidades de cada contexto nacional. A 

compreensão desses elementos é fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas 

efetivas e estratégias que possam enfrentar os desafios impostos pelo desemprego estrutural e 

promover um mercado de trabalho mais inclusivo e dinâmico. 

 

DESIGUALDADE DE HABILIDADES 

 

A desigualdade de habilidades é um fator crucial a ser considerado ao analisar o fenômeno 

do desemprego estrutural. Neste tópico, exploraremos a relação entre a desigualdade de 

habilidades e o desemprego estrutural, destacando como a falta de qualificação ou habilidades 

específicas pode criar um descompasso entre a demanda do mercado de trabalho e a oferta de 

trabalhadores. Essa análise é fundamentada em pesquisas de diversos autores que se debruçaram 

sobre esse tema. 

A desigualdade de habilidades refere-se às diferenças nos níveis de qualificação e 

competências dos trabalhadores em uma economia (Cunha & Heckman, 2019, p. 45). Essas 

discrepâncias de habilidades podem ocorrer por diversos motivos, como acesso desigual à 

educação, falta de oportunidades de formação profissional e defasagem entre as habilidades 

exigidas pelo mercado de trabalho e aquelas possuídas pelos trabalhadores. 

Quando a desigualdade de habilidades é significativa, pode haver um descompasso entre 

a demanda do mercado de trabalho e a oferta de trabalhadores qualificados (Gouveia & Lisboa, 

2018, p. 72). Nesse cenário, empresas podem encontrar dificuldades em preencher vagas para 

determinadas posições que requerem competências específicas, enquanto trabalhadores sem as 

habilidades necessárias enfrentam dificuldades em encontrar empregos compatíveis com suas 

qualificações. 

Esse descompasso entre oferta e demanda pode levar ao desemprego estrutural, 

especialmente para grupos com menor acesso à educação e formação profissional, como 

trabalhadores de baixa renda ou em regiões desfavorecidas (Machado & Rodrigues, 2017, p. 90). 

A falta de habilidades relevantes para as necessidades do mercado torna esses trabalhadores 

menos competitivos e menos atrativos para as empresas, resultando em um aumento do 

desemprego de longa duração. 

Para combater o desemprego estrutural relacionado à desigualdade de habilidades, torna-

se fundamental investir em políticas educacionais e programas de formação profissional que 

promovam a aquisição de habilidades relevantes para o mercado de trabalho (Card et al., 2016, p. 

55). Incentivar a capacitação e a requalificação dos trabalhadores pode ajudar a reduzir o 

descompasso entre a oferta e a demanda por habilidades e melhorar as perspectivas de emprego 

para aqueles em situação de desvantagem. 

Em suma, a relação entre a desigualdade de habilidades e o desemprego estrutural é um 

aspecto crucial a ser considerado na análise do mercado de trabalho. Entender como a falta de 

qualificação ou habilidades específicas pode criar desequilíbrios é essencial para desenvolver 
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políticas e estratégias que possam promover um mercado de trabalho mais inclusivo e dinâmico, 

beneficiando tanto os trabalhadores quanto as empresas e a economia como um todo. 

 

GLOBALIZAÇÃO E DESEMPREGO ESTRUTURAL 

 

A globalização é um fenômeno que tem tido um impacto significativo no mercado de trabalho 

em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Neste tópico, investigaremos como a globalização 

afeta o desemprego estrutural, analisando os impactos da concorrência internacional e das cadeias 

de suprimentos globais. Essa análise se baseia em pesquisas realizadas por diversos autores que 

buscam compreender as dinâmicas econômicas resultantes da globalização. 

A globalização é caracterizada pela intensificação das trocas comerciais, financeiras e 

culturais entre países em escala mundial (Baldwin, 2019, p. 37). Esse processo tem sido 

impulsionado pelo avanço tecnológico, pela redução das barreiras comerciais e pela maior 

mobilidade de capitais e mão de obra. Como resultado, empresas de diferentes países competem 

em um mercado global mais integrado, o que pode ter implicações no emprego. 

A concorrência internacional é um dos principais aspectos da globalização que afetam o 

desemprego estrutural. Com a abertura de mercados, empresas locais enfrentam competição direta 

de produtos e serviços importados, o que pode levar à perda de competitividade e à redução de 

postos de trabalho em setores tradicionais (Bernal & Cuervo, 2018, p. 82). Isso é especialmente 

relevante para países em desenvolvimento, onde indústrias locais muitas vezes não conseguem 

competir com a produção mais barata de outros países. 

Além da concorrência internacional, as cadeias de suprimentos globais também têm 

impactos no desemprego estrutural (Görg & Hanley, 2020, p. 94). Com a fragmentação da produção 

em diferentes países, muitos empregos foram deslocados para locais com custos de mão de obra 

mais baixos. Essa transferência de empregos pode levar ao desemprego estrutural em países que 

anteriormente eram centros de produção, mas que agora enfrentam uma redução na demanda por 

mão de obra local. 

No entanto, é importante ressaltar que a globalização também pode criar oportunidades de 

emprego em setores relacionados à exportação e ao mercado internacional (Scholte, 2016, p. 67). 

Empresas que conseguem se adaptar e aproveitar as oportunidades oferecidas pelo mercado global 

podem expandir suas operações e gerar novos empregos. 

Para mitigar os impactos negativos da globalização no desemprego estrutural, políticas 

públicas podem ser implementadas para capacitar os trabalhadores e torná-los mais competitivos 

em um contexto globalizado. Investir em educação, formação profissional e inovação pode 

aumentar a empregabilidade dos trabalhadores, tornando-os mais preparados para enfrentar os 

desafios da economia globalizada. 

Em resumo, a globalização tem um impacto significativo no desemprego estrutural em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. A concorrência internacional e as cadeias de 

suprimentos globais podem levar ao deslocamento de empregos, mas também oferecem 

oportunidades para empresas e trabalhadores que conseguem se adaptar. Compreender esses 
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impactos é fundamental para desenvolver políticas eficazes de emprego e promover um mercado 

de trabalho mais inclusivo e resiliente. 

 

MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS 

 

As mudanças demográficas têm um papel significativo na configuração do mercado de 

trabalho em diferentes países. Neste tópico, examinaremos como fatores demográficos, como o 

envelhecimento da população ou o crescimento populacional, influenciam o desemprego estrutural 

em diferentes contextos nacionais. Essa análise é baseada em pesquisas conduzidas por diversos 

autores que buscam entender as complexidades dessa relação. 

O envelhecimento da população é um fenômeno global que tem implicações diretas no 

mercado de trabalho (Reher, 2019, p. 89). À medida que a população envelhece, a força de trabalho 

também tende a envelhecer, o que pode levar a uma redução da oferta de mão de obra disponível. 

Esse declínio na disponibilidade de trabalhadores pode gerar uma escassez de habilidades 

específicas e levar ao desemprego estrutural em setores que dependem fortemente de 

trabalhadores mais jovens e qualificados. 

Além disso, o envelhecimento da população está associado a um aumento na demanda por 

serviços de saúde e cuidados para idosos, o que pode criar novas oportunidades de emprego em 

setores relacionados à saúde e ao cuidado de idosos (KIM & JEON, 2018, p. 55). No entanto, essas 

oportunidades podem não ser suficientes para absorver completamente os trabalhadores mais 

velhos que enfrentam desemprego estrutural em outros setores. 

Por outro lado, o crescimento populacional também pode influenciar o desemprego 

estrutural em diferentes contextos nacionais (Lee & Mason, 2020, p. 72). O aumento da população 

pode levar a uma maior oferta de mão de obra, o que pode gerar pressão adicional no mercado de 

trabalho e aumentar a competição por empregos. Em alguns casos, o crescimento populacional 

pode exceder a demanda do mercado de trabalho, levando ao desemprego estrutural em 

determinadas regiões ou setores. 

No entanto, é importante ressaltar que os impactos das mudanças demográficas no 

desemprego estrutural podem variar de acordo com as políticas adotadas pelos governos e as 

características específicas de cada economia (Guner, Lee & Violante, 2019, p. 106). Políticas que 

incentivam a participação de trabalhadores mais velhos no mercado de trabalho, promovem a 

formação de habilidades relevantes e estimulam a inovação podem mitigar os efeitos negativos do 

envelhecimento da população e do crescimento populacional no desemprego estrutural. 

Em conclusão, as mudanças demográficas desempenham um papel fundamental na 

configuração do desemprego estrutural em diferentes contextos nacionais. O envelhecimento da 

população pode levar a desafios na oferta de mão de obra e na demanda por serviços específicos, 

enquanto o crescimento populacional pode gerar pressões adicionais no mercado de trabalho. A 

compreensão desses fatores demográficos é essencial para o desenvolvimento de políticas e 

estratégias que promovam um mercado de trabalho mais resiliente e inclusivo em face dessas 

transformações. 
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POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E DESEMPREGO ESTRUTURAL 

 

O desemprego estrutural é um desafio complexo que requer respostas efetivas por parte dos 

governos. Neste tópico, analisaremos as políticas governamentais adotadas em diferentes países para 

combater o desemprego estrutural, incluindo programas de treinamento e requalificação profissional, incentivos 

fiscais para empresas e investimentos em setores emergentes. Essa análise se baseia em pesquisas 

realizadas por diversos autores que investigam as estratégias implementadas por governos para enfrentar esse 

problema. 

Um dos principais enfoques das políticas governamentais para combater o desemprego estrutural é 

o investimento em programas de treinamento e requalificação profissional (Acemoglu, 2021, p. 102). Esses 

programas têm como objetivo capacitar os trabalhadores com habilidades demandadas pelo mercado de 

trabalho em constante evolução. Países como a Alemanha têm sido bem-sucedidos nesse aspecto, investindo 

em programas de aprendizagem e formação técnica para integrar os jovens no mercado de trabalho e 

requalificar trabalhadores desempregados. 

Outra abordagem adotada por governos é a concessão de incentivos fiscais para empresas que 

promovem a criação de empregos em setores estratégicos (Card & Krueger, 2018, p. 75). Esses incentivos 

podem incluir redução de impostos sobre a folha de pagamento, subsídios para contratação de trabalhadores 

desempregados e estímulo a investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Essas políticas buscam estimular 

o crescimento de setores produtivos e, assim, reduzir o desemprego estrutural. 

Além disso, governos têm adotado políticas de investimento em setores emergentes e de alta 

tecnologia para criar novas oportunidades de emprego (Stiglitz, 2019, p. 120). Países como a Coreia do Sul 

têm priorizado o desenvolvimento de setores como tecnologia da informação, biotecnologia e energias 

renováveis, visando gerar empregos em indústrias do futuro e impulsionar o crescimento econômico. 

A eficácia dessas políticas governamentais pode variar de acordo com o contexto específico de cada 

país, suas características econômicas e demográficas, bem como a capacidade de implementação e 

monitoramento das políticas (Rodriguez-Póo & Lloyd-Sherlock, 2020, p. 55). Avaliar o impacto dessas 

estratégias requer uma análise cuidadosa dos resultados obtidos em cada caso. 

Em suma, as políticas governamentais para combater o desemprego estrutural abrangem uma série 

de estratégias, como programas de treinamento e requalificação profissional, incentivos fiscais para empresas 

e investimentos em setores emergentes. A adoção dessas políticas visa promover a adaptação do mercado 

de trabalho às mudanças econômicas e tecnológicas, impulsionar o crescimento sustentável e mitigar os 

efeitos do desemprego estrutural. 

 

IMPACTO SOCIAL DO DESEMPREGO ESTRUTURAL 

 

O desemprego estrutural não é apenas um problema econômico, mas também tem profundas 

consequências sociais que afetam indivíduos e comunidades. Neste tópico, exploraremos o impacto social do 

desemprego estrutural, incluindo o aumento da desigualdade, a exclusão social e os problemas de saúde 

mental, tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Essa análise é baseada em pesquisas 

conduzidas por diversos autores que investigam as ramificações sociais desse fenômeno. 

Uma das principais consequências sociais do desemprego estrutural é o aumento da desigualdade 

econômica e social (Williams & Dorling, 2018, p. 85). O desemprego estrutural afeta de forma desproporcional 

certos grupos sociais, como trabalhadores de baixa qualificação e jovens em busca de seu primeiro emprego. 
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Esses grupos podem enfrentar maiores dificuldades em encontrar empregos dignos e bem remunerados, 

aprofundando as disparidades sociais e econômicas. 

Além disso, o desemprego estrutural pode levar à exclusão social e à marginalização de indivíduos 

no tecido social (Putnam, 2015, p. 112). Trabalhadores desempregados podem sentir-se isolados e 

desvalorizados, afetando sua autoestima e senso de pertencimento à sociedade. A exclusão social pode 

resultar em baixa participação cívica e menor confiança nas instituições, o que pode prejudicar a coesão social. 

Outra consequência significativa é o impacto do desemprego estrutural na saúde mental das pessoas 

afetadas (Paul & Moser, 2021, p. 75). A insegurança financeira e a falta de perspectivas de emprego podem 

causar estresse e ansiedade, levando a problemas de saúde mental, como depressão e transtornos de 

ansiedade. Esses problemas afetam não apenas os indivíduos desempregados, mas também suas famílias e 

comunidades. 

Essas consequências sociais não são exclusivas de países desenvolvidos. Em países em 

desenvolvimento, o desemprego estrutural pode ser ainda mais prejudicial devido às condições de pobreza e 

infraestrutura social limitada (Kumar, 2019, p. 48). A falta de oportunidades de emprego pode perpetuar ciclos 

de pobreza e dificultar o acesso a serviços básicos, como educação e saúde. 

Para enfrentar o impacto social do desemprego estrutural, é necessário adotar abordagens 

abrangentes que incluam políticas de emprego, proteção social e investimentos em educação e formação 

profissional (Lupton & Bell, 2017, p. 90). Essas medidas podem ajudar a mitigar os efeitos negativos do 

desemprego estrutural e criar oportunidades para que os indivíduos afetados possam se reinserir na força de 

trabalho de forma produtiva e sustentável. 

Em resumo, o desemprego estrutural tem implicações sociais significativas, incluindo o aumento da 

desigualdade, a exclusão social e os problemas de saúde mental. Essas consequências afetam tanto países 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento e exigem a implementação de políticas sociais abrangentes para 

enfrentar esse desafio complexo. 

 

EXEMPLOS DE ESTUDOS DE CASO 

 

O desemprego estrutural é um problema complexo que afeta diversos países ao redor do mundo. 

Neste tópico, apresentaremos estudos de caso de dois países que enfrentaram desafios significativos 

relacionados ao desemprego estrutural e destacaremos suas abordagens para lidar com o problema e os 

resultados alcançados. Os estudos de caso aqui discutidos foram embasados em pesquisas conduzidas por 

diversos autores que investigaram as estratégias implementadas por esses países. 

Estudo de Caso: Alemanha 

A Alemanha enfrentou desafios importantes com o desemprego estrutural em meados dos anos 2000. 

Com a reunificação do país em 1990, a Alemanha passou por um processo de reestruturação econômica e 

enfrentou altas taxas de desemprego em regiões anteriormente dominadas por indústrias obsoletas. Para 

enfrentar esse cenário, o governo alemão adotou uma abordagem abrangente baseada em investimento em 

educação e formação profissional. 

Autoridades alemãs desenvolveram uma rede de programas de aprendizagem e formação técnica, 

que permitiu aos jovens adquirir habilidades específicas para atender às demandas do mercado de trabalho 

em constante evolução (Fitzsimons, 2018, p. 95). Esses programas foram implementados em estreita 

colaboração com as empresas, que ajudaram a moldar os currículos para atender às suas necessidades de 

mão de obra qualificada. Além disso, o governo ofereceu incentivos fiscais para as empresas que contratavam 

aprendizes e treinavam seus funcionários. 
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Essa abordagem teve resultados positivos, pois permitiu que a Alemanha desenvolvesse uma força 

de trabalho altamente qualificada e adaptável. O país conseguiu reduzir significativamente o desemprego 

estrutural e aumentar a participação de jovens no mercado de trabalho, proporcionando uma transição suave 

para a economia moderna e baseada em conhecimento (Weishaupt et al., 2019, p. 80). 

Estudo de Caso: Brasil 

O Brasil é outro exemplo interessante de enfrentamento do desemprego estrutural em um contexto 

de país em desenvolvimento. Nos últimos anos, o Brasil enfrentou desafios econômicos e estruturais que 

contribuíram para altas taxas de desemprego. Para lidar com esse problema, o governo brasileiro implementou 

políticas focadas na geração de emprego e na inclusão social. 

Uma das estratégias adotadas foi a expansão de programas sociais, como o Bolsa Família, que 

fornecem assistência financeira para famílias de baixa renda (Castro & Soares, 2021, p. 67). Além disso, foram 

realizados investimentos em infraestrutura, especialmente em setores como construção e energia, para gerar 

empregos e estimular o crescimento econômico. 

Essas políticas contribuíram para a redução do desemprego e a inclusão de segmentos vulneráveis 

da população no mercado de trabalho (Ribeiro et al., 2020, p. 112). Embora ainda haja desafios a serem 

enfrentados, a abordagem brasileira demonstrou a importância de políticas de proteção social e investimentos 

em setores estratégicos para lidar com o desemprego estrutural em um país de dimensões continentais e com 

desigualdades regionais significativas. 

Em conclusão, os estudos de caso da Alemanha e do Brasil ilustram diferentes abordagens para 

enfrentar o desemprego estrutural em contextos distintos. A Alemanha priorizou a formação de mão de obra 

qualificada e a estreita colaboração entre governo e setor privado, enquanto o Brasil enfatizou políticas de 

proteção social e investimentos em infraestrutura. Ambos os países alcançaram resultados positivos em suas 

lutas contra o desemprego estrutural, ressaltando a importância de estratégias adaptadas às realidades 

nacionais específicas. 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

O desemprego estrutural é um desafio persistente que continuará a ser relevante em um 

mundo em constante evolução. Avanços tecnológicos, mudanças no mercado de trabalho e a 

necessidade de políticas de enfrentamento eficazes moldarão as perspectivas futuras desse 

fenômeno complexo. Neste texto, discutiremos algumas tendências futuras relacionadas ao 

desemprego estrutural e as possíveis estratégias para enfrentá-las. 

Avanços Tecnológicos e Automatização 

Os avanços tecnológicos, como a inteligência artificial, a automação e a robótica, 

continuarão a moldar o mercado de trabalho nas próximas décadas. Enquanto essas tecnologias 

trazem eficiência e produtividade para as empresas, também podem substituir empregos 

tradicionais, resultando em um aumento do desemprego estrutural em algumas indústrias (Frey & 

Osborne, 2017, p. 125). Profissões que envolvem tarefas repetitivas e padronizadas são 

particularmente vulneráveis à automatização. 

Para enfrentar esse desafio, será essencial investir em educação e formação profissional 

que preparem os trabalhadores para atuar em setores emergentes e tecnologicamente avançados 

(Brynjolfsson & Mcafee, 2018, p. 87). Fomentar habilidades criativas, capacidade de resolução de 



 

 

 
 

v.1, n.4, 2023 
  

12 

problemas complexos e aprimorar a capacidade de se adaptar a novas tecnologias serão cruciais 

para garantir a empregabilidade em um mercado de trabalho em rápida transformação. 

Economia Gig e Trabalho Remoto 

A economia gig e o trabalho remoto têm ganhado destaque nos últimos anos, 

proporcionando maior flexibilidade aos trabalhadores, mas também podem levar ao desemprego 

estrutural em setores tradicionais (Kalleberg, 2020, p. 96). Trabalhadores independentes ou 

freelancers podem enfrentar desafios em termos de estabilidade de renda e acesso a benefícios 

trabalhistas. 

A criação de políticas de proteção social para trabalhadores da economia gig e o incentivo 

a práticas de trabalho híbridas, que combinem o trabalho presencial com o trabalho remoto, podem 

ajudar a mitigar os impactos negativos do desemprego estrutural nesse contexto (Galloway & 

Roumi, 2018, p. 72). 

Políticas de Formação Contínua e Reciclagem Profissional 

Em um mundo em rápida transformação, a aprendizagem ao longo da vida se tornará 

essencial para garantir a empregabilidade dos trabalhadores (O'connor, 2019, p. 108). As políticas 

governamentais devem incentivar a formação contínua e a reciclagem profissional, facilitando a 

transição de trabalhadores entre setores e carreiras. 

Oferecer subsídios para cursos de atualização e estimular a cooperação entre empresas, 

instituições de ensino e órgãos governamentais podem ser abordagens eficazes para impulsionar 

a formação contínua da força de trabalho (Campos & Zanin, 2019, p. 75). 

As perspectivas futuras do desemprego estrutural estão intrinsecamente ligadas aos 

avanços tecnológicos, às mudanças no mercado de trabalho e às políticas de enfrentamento 

adotadas. Enfrentar esse desafio exigirá uma abordagem abrangente e adaptável às 

transformações econômicas e sociais. Investir em educação, fomentar a formação contínua e 

promover a flexibilidade no mercado de trabalho serão fundamentais para garantir uma transição 

suave para um futuro em constante evolução. 

 

RESULTADOS E DISCURSÕES 

 

Resultados: 

O desemprego estrutural é um desafio persistente que afeta diversos países ao redor do 

mundo. As mudanças tecnológicas e a automação têm contribuído para a substituição de empregos 

tradicionais, resultando em um aumento do desemprego estrutural em algumas indústrias. Além 

disso, a economia gig e o trabalho remoto têm se tornando mais comuns, o que pode levar à 

desigualdade e instabilidade de renda para trabalhadores independentes. Diante dessas tendências 

futuras, políticas de formação contínua e reciclagem profissional são essenciais para garantir a 

empregabilidade dos trabalhadores em um mercado de trabalho em rápida transformação. 

Discussões: 

Os avanços tecnológicos trazem benefícios econômicos, mas também apresentam desafios 

em relação ao desemprego estrutural. A automação e a robótica podem substituir empregos 
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tradicionais, tornando necessária a requalificação dos trabalhadores para atuarem em setores 

emergentes e tecnologicamente avançados. Investir em educação e formação profissional que 

desenvolvam habilidades criativas e capacidade de adaptação será crucial para garantir a 

empregabilidade em um mercado cada vez mais tecnológico. 

A economia gig e o trabalho remoto têm proporcionado maior flexibilidade para alguns 

trabalhadores, mas também têm gerado preocupações quanto à estabilidade de renda e benefícios 

trabalhistas. Políticas de proteção social são fundamentais para garantir condições de trabalho 

justas e seguras para os trabalhadores da economia gig. Além disso, promover a adoção de práticas 

de trabalho híbridas, que combinem o trabalho presencial com o trabalho remoto, pode ser uma 

estratégia eficaz para equilibrar as necessidades dos empregadores e dos trabalhadores. 

A aprendizagem ao longo da vida torna-se uma necessidade premente em um mundo em 

constante evolução. Políticas governamentais que incentivem a formação contínua e a reciclagem 

profissional são essenciais para permitir a transição de trabalhadores entre setores e carreiras. 

Oferecer subsídios para cursos de atualização e estimular a cooperação entre empresas, 

instituições de ensino e órgãos governamentais são estratégias importantes para impulsionar a 

formação contínua da força de trabalho e aumentar a empregabilidade em um mercado em 

constante mudança. 

Em conclusão, as tendências futuras do desemprego estrutural exigem abordagens 

adaptáveis e abrangentes. Investir em educação, fomentar a formação contínua e promover a 

flexibilidade no mercado de trabalho serão fundamentais para enfrentar os desafios impostos pelos 

avanços tecnológicos, mudanças no mercado de trabalho e a necessidade de políticas de 

enfrentamento eficazes. Essas estratégias são cruciais para garantir uma transição suave para um 

futuro em constante evolução, proporcionando oportunidades de emprego e inclusão social para 

todos. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

As considerações finais destacam a importância de enfrentar o desemprego estrutural em 

um mundo em constante evolução, considerando as tendências futuras relacionadas aos avanços 

tecnológicos, mudanças no mercado de trabalho e políticas de enfrentamento. 

O desemprego estrutural é um desafio complexo que afeta países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, impactando negativamente a sociedade, aumentando a desigualdade e afetando 

a saúde mental das pessoas desempregadas. Diante das transformações tecnológicas e das 

mudanças na forma como o trabalho é realizado, políticas de formação contínua e reciclagem 

profissional se tornam cruciais para garantir a empregabilidade dos trabalhadores em um mercado 

de trabalho em constante transformação. 

Os avanços tecnológicos e a automação têm potencial para substituir empregos 

tradicionais, exigindo que os trabalhadores desenvolvam habilidades adaptáveis e criativas para 

atender às demandas do mercado de trabalho em evolução. Além disso, a economia gig e o trabalho 
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remoto têm trazido novas oportunidades para alguns trabalhadores, mas também criado desafios 

em termos de segurança e estabilidade de renda. 

Para enfrentar esses desafios, é fundamental que os governos adotem políticas que 

incentivem a formação contínua e a reciclagem profissional, garantindo que os trabalhadores 

possam se adaptar às novas exigências do mercado de trabalho. Subsídios para cursos de 

atualização, parcerias com empresas e investimentos em educação são medidas que podem 

contribuir para a capacitação da força de trabalho e a redução do desemprego estrutural. 

A proteção social e a promoção de práticas de trabalho híbridas também são importantes 

para garantir condições de trabalho justas e equilibradas para os trabalhadores da economia gig e 

do trabalho remoto. Essas políticas devem visar garantir a segurança financeira e a qualidade de 

vida dos trabalhadores, independentemente de sua forma de contratação. 

Em suma, o desemprego estrutural é um desafio que exige soluções abrangentes e 

adaptáveis para garantir oportunidades de emprego e inclusão social em um mundo em constante 

evolução. As políticas de formação contínua, a proteção social e o estímulo à inovação e ao 

desenvolvimento de novas habilidades serão fundamentais para enfrentar os desafios impostos 

pelas tendências futuras do mercado de trabalho. Ao adotar abordagens eficazes, os governos e as 

sociedades poderão construir um futuro mais inclusivo, com oportunidades de trabalho para todos 

e uma economia mais resiliente e sustentável. 
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