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Aos meus pais. 

Aos meus irmaos. 

A "Teca" e ao Jackson. 

Eles sabem a razao, alias, eles a sao. 



"Intimamo-vos, irmaos, em nome de 
Senhor Jesus Cristo, que eviteis a 
convivencia de todo irmao que leve vida 
ociosa e contraria a tradicao que de nos 
tende recebido. Sabeis perfeitamente o 
que deveis fazer para nos imitar. Nao 
temos vivido entre vos desregradamente, 
nem temos comido de graga o pao de 
ninguem. Mas, com trabalho e fadiga, 
labutamos noite e dia, para nao sermos 
pesados a nenhum de vos". 

(2 Tessalonicenses 3, 6-8) 



RESUMO 

Este trabalho focaliza o instituto da flexibilizagao das normas trabalhistas no Brasil e 
os seus reflexos sobre o Projeto de Lei n° 74/2011, o qual institui a figura do 
trabalhante, entendido como urn misto de trabalhador e estudante. O objetivo 
primordial desta pesquisa e analisar a Proposta Legislativa supracitada perante o 
fenomeno flexibilizatorio de direitos laborais, sopesando os seus aspectos positivos 
e negativos. Pretende demonstrar que a flexibilizagao desordenada atende 
exclusivamente as aspiragoes empresariais, pois ao mesmo tempo em que prima 
pela concorrencia e eficiencia economica, anula direitos trabalhistas fundamentals. 
Visa comprovar a relagao de causalidade entre a flexibilizagao e a precarizagao dos 
vinculos trabalhistas e do proprio desemprego. Para a realizagao desta pesquisa, 
utiliza-se um aprimorado levantamento bibliografico e documental em fontes como 
doutrinas, jurisprudencias, leis em geral, revistas, dissertagoes, artigos e internet. 
Emprega-se o metodo dedutivo, partindo-se do estudo geral sobre o trabalho e a sua 
flexibilizagao para a abordagem especifica no Brasil, e, em especial, sobre o 
Anteprojeto de Lei em epigrafe. Utiliza-se tambem o metodo historico atraves de 
uma abordagem evolutiva do trabalho e dos antecedentes da flexibilizagao, dentre 
eles a globalizagao economica. O trabalho encontra-se disposto respectivamente 
nos seguintes capitulos: o desenvolvimento do trabalho e seus principios basilares, 
nogoes gerais sobre a globalizagao e a flexibilizagao das normas trabalhistas e a 
flexibilizagao no Brasil em paralelo aos seus reflexos sobre o Projeto de Lei n° 
74/2011. 

Palavras-chave: Trabalho. Globalizagao. Flexibilizagao. Trabalhante. Precarizagao. 



ABSTRACT 

This work focuses on the Office of the flexibilizagao of labor standards in Brazil and 
its reflections on the project of law No. 74/2011, which establishes the figure of 
trabalhante, understood as a mix of student and worker. The primary objective of this 
research is to analyze the abovementioned legislative proposal before the 
flexibilizatorio phenomenon of labour rights, sopesando their positive and negative 
aspects. Want to demonstrate that the disorderly relaxation meets exclusively 
business aspirations, because while press by competition and economic efficiency, 
annuls fundamental labor rights. Aims to prove the causal link between the 
flexibilizagao and the precarization of labor links and own unemployment. To carry 
out this research, an enhanced bibliographic and documentary in sources such as 
doctrines, case law, laws in General, journals, dissertations, internet and articles. 
Employs the deductive method, on the General study on labour and its flexibilizagao 
for the specific approach in Brazil, and in particular on the provisional draft of the 
above Law. Also used the historical method through an evolutionary approach and 
work background of flexibilizagao, among them the economic globalization. The work 
is provided respectively in the following chapters: the development of work and its 
principles basiladores, General notions on globalization and the flexibilizagao of labor 
standards and the flexibilizagao on the Brazil in parallel to his reflections on the 
project of law No. 74/2011. 

Key words: work. Globalization. Flexibilizagao. Trabalhante. Precarious. 
Employment. 
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1 INTRODUQAO 

O avango do fenomeno da globalizagao e o absenteismo regulatorio do 

Estado na gestao economica imprimiram as empresas urn espirito de competigao 

desenfreado, o qual vem repercutindo no ramo trabalhista e elevando as estatisticas 

do desemprego. Nesse quadro, os rigidos fundamentos do Direito do Trabalho sao 

postos em xeque por meio de urn discurso de que as leis laborais bloqueiam o 

progresso economico. 

Surge, entao, a ideia de flexibilizagao da norma trabalhista como alternativa 

no combate ao desemprego e como garantia da competigao empresarial. Esse 

instituto consiste na menor intervengao estatal na tutela das relagoes laborais, 

transferindo aos protagonistas desse vinculo uma autonomia de vontade para 

acordarem sobre os seus interesses, possibilitando que o trabalhador faga 

concessoes em seus direitos, que, em tese, obedegam ao principio da 

indisponibilidade. 

Apesar da atual polemica sobre o tema, o seu surgimento remonta a decada 

de 1970, apos a crise do petroleo. Desde entao, varios paises, dentre eles o Brasil, 

vem flexibilizando os seus diplomas legais com o pretexto de que o custo com a 

mao-de-obra e muito alto e sobrecarrega as empresas. Como exemplo deste 

fenomeno tem-se uma serie de contratos com normas trabalhistas mais precarias 

para o empregado. 

O Projeto de Lei n° 5.483/2001 - que altera o artigo 618 da Consolidagao das 

Leis do Trabalho para instituir a flexibilizagao no Brasil - inverte a hierarquia das 

normas, ou seja, a negociagao coletiva torna-se superior a lei, excepcionadas as 

garantias constitucionais. Apesar do insucesso deste Projeto, o tema procrastina-se 

em meio aos cidadaos brasileiros que clamam por solugoes para a chaga social do 

desemprego. 

Essa indefinigao legal tern contribuido para a manutengao de normas in pejus 

ao trabalhador. Em paralelo, destaca-se a atual discussao acerca da aprovagao do 

Projeto de Lei n° 74/2011 que visa a instituir o trabalhante (trabalhador e estudante) 

com a supressao de direitos fundamentals, a saber: INSS e FGTS. 

Esta pesquisa nao tern o intuito de esgotar o tema devido a sua complexidade 

e dinamica, mas sim, oferecer uma reflexao, tendo em vista a sua atual problematica 
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nos dominios do Direito do Trabalho. Tem como objetivo maior analisar o Projeto de 

Lei n° 74/2011 sob a luz da flexibilizagao das normas trabalhistas. Em segundo 

piano, visa demonstrar a relagao de causalidade entre a flexibilizagao e a 

precarizagao dos contratos de trabalho. 

Sob a perspectiva metodologica, tem-se uma pesquisa do tipo qualitativa, a 

qual se pautara na analise de documentagoes indiretas, quais sejam: doutrinas, 

jurisprudencias, leis em geral, revistas, artigos, dissertagoes e internet. Utilizar-se-a 

o metodo dedutivo, partindo-se do estudo geral sobre o trabalho e a sua 

flexibilizagao para o tratamento especifico no Brasil, especialmente em relagao ao 

Projeto de Lei em comento. Quanto ao metodo de procedimento, empregar-se-a o 

historico com uma breve abordagem evolutiva do trabalho e dos antecedentes da 

flexibilizagao. 

O presente trabalho estruturar-se-a em tres capitulos. O primeiro abordara a 

evolugao do trabalho humano, percorrendo as fases da Pre-historia, Antiguidade, 

Idade Media e Modernidade, bem como o seu significado em ciencias como a 

filosofia, a economia, a fisica e o direito. Serao tambem analisados os principios 

justrabalhistas basilares do labor, a saber: dignidade da pessoa do trabalhador, 

valorizagao social, protegao, continuidade da relagao empregaticia, primazia da 

realidade, indisponibilidade de direitos e inalterabilidade contratual lesiva. 

O segundo capitulo discorrera sobre as nogoes gerais dos fenomenos da 

globalizagao economica e da flexibilizagao das normas laborais, abarcando aspectos 

como conceito, causas e consequencias na relagao capital/trabalho, a citar a 

precarizagao dos vinculos trabalhistas e o desemprego. 

O terceiro capitulo tratara de forma especifica a respeito do instituto da 

flexibilizagao no Brasil atraves do seu desenvolvimento historico e da analise 

legislativa, jurisprudencial e constitucional sobre o assunto, discutindo, ainda, sobre 

a viabilidade juridica do Projeto de Lei n° 74/2011 atraves de argumentos favoraveis 

e contrarios a sua aprovagao. 
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2 O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO E S E U S PRINCIPIOS BASILARES 

Este capitulo inicial analisa a evolugao do trabalho humano, remontando as 

fases da Pre-historia, Antiguidade, Idade Media e Modernidade. Essa breve 

retrospectiva e decisiva para entender a evolucao do seu significado, que 

gradativamente abandonou as nocoes de dor, pena ou fadiga para ser entendido 

como dadiva ou privilegio. Aborda-se tambem a sua importancia, tendo em vista que 

gera riquezas, movimenta a economia, promove a reinsercao social, oprime a 

miseria e favorece o bem estar do trabalhador. 

E, para uma melhor compreensao do assunto, mencionam-se os principios 

basilares do trabalho, quais sejam: dignidade da pessoa do trabalhador, valorizagao 

social, protegao, continuidade da relagao empregaticia, primazia da realidade, 

indisponibilidade de direitos e inalterabilidade contratual lesiva. 

2.1 HISTORICO DO TRABALHO 

A origem do trabalho esta atrelada a propria essencia do homem, que, desde 

o comego, viu-se obrigado a retirar bens da natureza para sobreviver. Inicialmente, 

apenas o seu esforgo fisico era suficiente para obter da natureza os bens de que 

necessitava. As unicas preocupagoes do homem primitivo eram a busca por 

alimentos e por urn lugar para viver, ainda que de forma transitoria. 

Posteriormente, o esforgo intelectual foi tambem necessario para transformar 

os bens ao seu dispor. Naquele periodo, o homem nao tinha a ambigao de modificar 

a natureza, apenas a utilizava para a sua subsistencia. Quando o ser humano 

passou a transforma-la, o seu trabalho diferenciou-o do animal. 

Na Pre-historia, o trabalho humano atravessou tres subfases, a saber: 

Eolitica, Paleolitica e Neolitica. Na sequencia, Rosilaine Chaves Lage (2009), em 

sua dissertagao de mestrado para a Pontificia Universidade Catolica de Minas 

Gerais (PUC/MG), ensina sobre as peculiaridades de cada uma delas. No periodo 

Eolitico, o homem comegou a fabricar importantes instrumentos para a sua 

perpetuagao. Dentre esses objetos, foram confeccionadas armas para auxiliarem na 
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caga e promoverem a sua propria defesa. Tais armas passaram tambem a ser 

utilizadas em disputas de tribos e/ou grupos, na quais os vencedores matavam os 

vencidos com o fim de canibalismo ou exterminagao de eventual inimigo. 

Na era Paleolitica ou "Idade da pedra lascada", o homem aperfeigoou os 

instrumentos por meio do atrito entre as pedras. Na era Neolitica ou da "pedra 

polida", o homem passou a dar maior acabamento aos instrumentos ate entao 

confeccionados na era anterior. Ainda no periodo Neolitico, desenvolveu-se a 

agricultura e a domesticagao de animais. Foi o primeiro passo para a civilizagao, 

observando-se o desenvolvimento de grupos locais apreensivos com a sua 

seguranga. 

Em suma, o homem apropriou-se da natureza, produziu diversos instrumentos 

e transformou-a de acordo com as suas conveniencias. Sobre o assunto, Evaristo de 

Moraes Filho (1960, p. 96) acrescenta: 

Foi gracas as primeiras invengoes e descobertas - como a do fogo, da roda, 
da alavanca, da fusao dos metais, da linguagem - que se tornou possivel a 
formagao das grandes civilizagoes antigas, como a dos egipcios, dos 
assirios, dos babilonicos, dos gregos e dos romanos. 

A Pre-historia trouxe consigo tragos significativos, a exemplo da divisao do 

trabalho, a qual ocorria de acordo com os sexos. A mulher dedicava-se a agricultura 

enquanto o homem a caga. Os grupos sociais foram organizando-se com certa 

hierarquia. Com o passar do tempo, o homem adquiriu urn maior nivel de 

complexidade nas suas organizagoes e ultrapassou a Pre-historia, adentrando na 

era Antiga. 

Segundo Hannah Arendt (1993), o homem da Antiguidade nao trabalhava, 

somente laborava, pois apenas exercia atividades para manter-se vivo, consumindo 

tudo o que era produzido. Ainda sobre o tema, a autora Lygia Maria de Godoy 

Batista Cavalcanti (2008, p.22) citando Hannah Arendt (2001, p. 15) traz a seguinte 

diferenga entre o labor e o trabalho: 

O labor seria a propria vida, pois estaria relacionado com as necessidades 
vitais do ser humano; o processo biologico do corpo humano. Ja o trabalho 
corresponderia ao "artificialismo da condicao humana", na medida em que 
produz coisas estranhas ao ambiente natural. (Grifos da autora) 
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Em arremate ao tema, Rosilaine Chaves Lage (2009, p. 15) afirma nao existir 

a ideia de emprego na Antiguidade, apenas as nocoes de trabalho e labor. Enquanto 

trabalho corresponde ao genero, emprego e especie. Noutro giro, emprego 

corresponde a prestacao de servicos nao eventuais por pessoa fisica (empregado) a 

pessoa fisica ou juridica (empregador) em que ha dependencia daquele em relagao 

a este e recebimento de contraprestacao pecuniaria. Assim, o trago distintivo entre 

trabalho e emprego e justamente a subordinagao juridica existente neste. 

Apesar dessa distingao terminologica entre os termos labor e trabalho, na 

pratica, sao tidos como sinonimos. Em contrapartida, a distingao entre os vocabulos 

trabalho e emprego e adotada pelo ramo justrabalhista. O fundamental e 

compreender que o homem evoluiu juntamente com o seu trabalho ao longo da 

historia. 

Na Antiguidade, desapareceu a nogao do trabalho para a mera subsistencia 

humana e surgiu o regime de escravidao, resultante de conflitos entre grupos e/ou 

tribos cujos vencedores passaram a aprisionar os vencidos e valerem-se dos seus 

esforgos fisicos. Nas ligoes de Claudia Zaneti Saegusa (2008, p. 16): 

Nas lutas entre tribos ou grupos, os mais fortes dominavam os mais fracos 
e, apos algum tempo : os vencedores verificaram que transformar os 
vencidos em escravos era mais vantajoso do que mata-los e, assim, 
passaram a utilizar seus servicos ou mesmo vende-los. 

O trabalho, na epoca, era restrito aos escravos. Eram-lhe atribuidos os 

servigos manuais porque eram considerados indignos dos homens livres, unicos 

destinatarios da cultura e da democracia. Na Grecia, o trabalho livre era proprio dos 

artesaos e comerciantes, que tambem se valiam dos escravos. O escravo era tido 

como uma coisa de propriedade do seu dono ou amo, logo, nao possuia quaisquer 

direitos. 

Antigamente, no Egito, na Grecia e em Roma, a escravidao era bastante 

utilizada e permitida. Nesse diapasao, Evaristo de Moraes Filho (1960, p. 148/149) 

ensina sobre os tipos de trabalho desenvolvidos em Roma, dentre eles o escravo: 

Os romanos nao foram urn povo criador, original, de genio inventivo; 
contentavam-se em desenvolver as ideias alheias, de outros povos, seus 
vizinhos, a eles submetidos. Devido ao pequeno desenvolvimento da 
tecnica e a mesma prevencao dos gregos contra os trabalhos mecanicos, 
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nao chegaram a um nivel elevado de producao industrial. O trabalho, 
predominantemente manual (escravo), fazia-se com o auxilio de 
instrumentos sem grande capacidade produtiva. A agricultura permanecia 
como o modo mais generalizado e mais honroso do trabalho humano. 
Grandes crises atravessou o Estado romano, nos seculos II a. C. e III d. C, 
com a concentracao exagerada da propriedade e correspondente 
diminuicao da produgao rural, provocando inseguranca nos campos e exodo 
dos camponeses. Entre as atividades propriamente urbanas, destacavam-
se os metalurgicos, os ceramistas, os teceloes, os sapateiros, os ourives, 
muitas vezes agrupados em grandes oficinas, nas quais trabalhavam 
artesaos livres e escravos. Mas, desde os tempos do rei Numa, num misto 
de interesses profanos e religiosos, reuniam-se os trabalhadores livres em 
organismos corporativos {collegia), a principio em numero de oito. Com a 
Repiiblica e o Imperio seu numero cresceu prodigiosamente, a medida que 
as profissoes iam-se diferenciando em especializacoes cada vez mais 
minuciosas com o enriquecimento e a complexidade da estrutura social. 

Entrementes, se os escravos obtivessem a liberdade poderiam trabalhar em 

oficios mediante o recebimento de "salarios". E a primeira forma remunerada de 

trabalho na historia. Com o crescimento da populacao, os escravos deixaram de ser 

a unica mao-de-obra, pois surgiram homens livres que arrendavam os seus servigos 

(locatio conductio). 

A escravidao decaiu no inicio da Idade Media, destacando-se o feudalismo 

(no campo) e as corporagoes de oficio (nas cidades). E interessante que o termo 

servo, nos dicionarios, e sinonimo de escravo. A doutrinadora Alice Monteiro de 

Barros (2010, p.58-59) afirma que os servos "eram escravos alforriados ou homens 

livres, que, diante da invasao de suas terras pelo Estado e, posteriormente, pelos 

Barbaras, tiveram que recorrer aos senhores feudais em busca de protegao". 

O trago distintivo entre o regime escravista e o feudal refere-se a liberdade do 

trabalhador. Como ja fora frisado, o escravo nao era sujeito de direitos, mas tao 

somente objeto de direito do seu dono. Digesto (1.6; 1 y 2) apud Alice Monteiro de 

Barros (2010, p.55) assevera que "o escravo era destituido do direito a vida e ao 

tratamento digno, embora tivesse o amo sujeito a sangoes penais se o matasse sem 

causa". 

Na servidao, porem, o escravo passou da condigao de res para pessoa, 

apesar da persistente limitagao aos seus direitos. Mais uma vez, Alice Monteiro de 

Barros (2010, p.59) assevera que "os servos estavam obrigados a pesadas cargas 

de trabalho e poderiam ser maltratados ou encarcerados pelo senhor, que 

desfrutava ate mesmo do chamado jus primae noctis, ou seja, direito a noite de 

nupcias com a serva da gleba que casasse". Claudia Zaneti Saegusa (2008, p.18) 
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acrescenta: 

Os servos tinham uma condigao melhor que a dos escravos, pois possuiam 
direito a heranga de objetos pessoais e animais e, em alguns casos, de uso 
dos pastos; entretanto, nao gozavam de liberdade, pois poucas vezes 
tinham licenca para se deslocarem para outras terras, alem disso, a 
cobranca de impostos e as demais restricoes a que eram submetidos, 
faziam com que o trabalho fosse considerado urn castigo. 

Assim, apesar da substituicao do termo escravo por servo, o descaso para 

com essas figuras permaneceu. No feudalismo, forma de trabalho ligada diretamente 

a terra, havia hierarquia de poderes. A sociedade feudal era dividida em sacerdotes, 

guerreiros e trabalhadores. Este ultimo produzia para si e para os demais. O feudo 

era composto pelo senhor feudal (dono das terras) e pelo povo (trabalhador na 

agricultura). O senhor feudal cedia a terra e os instrumentos para o trabalho, 

enquanto o servo prestava-lhe servigos em troca de protegao militar e politica. 

Leo Huberman (1986, p. 4) ensina sobre a divisao e o uso dos feudos: 

Pastos, prados, bosques e ermos eram usados em comum, mas a terra 
aravel se dividia em duas partes. Uma, de urn modo geral a terga parte do 
todo, pertencia ao senhor e era chamada seus "dominios"; a outra ficava em 
poder dos arrendatarios que, entao, trabalhavam a terra. Uma caracteristica 
curiosa do sistema feudal e que as terras eram continuas, mas dispersas 
em faixas. Primeiro a terra aravel era dividida em duas partes, uma 
pertencia ao senhor e cultivada apenas para ele, enquanto a outra era 
dividida entre muitos arrendatarios; segundo, a terra era cultivada nao em 
campos continuos, tal como e hoje, mas pelo sistema de faixas espalhadas. 
Havia uma terceira caracteristica marcante - o fato de que os arrendatarios 
trabalhavam nao so as terras que arrendavam, mas tambem a propriedade 
do senhor. 

As dimensoes e organizagao dos feudos eram bastante diversificadas, a 

depender das conveniencias de cada senhor feudal. As terras em que os servos 

habitavam eram bastante inexpressivas em relagao as dos seus senhores. Estas 

deveriam sempre ser priorizadas em detrimento daquelas em casos de catastrofes 

naturais, por exemplo. 

Nessa esteira, Leo Huberman (1986, p. 6) tece criticas ao sistema servil: 

O campones vivia numa choca do tipo mais miseravel. Trabalhando longa e 
arduamente em suas faixas de terras espalhadas (todas juntas tinham, em 
media, uma extensao de 6 a 12 hectares, na Inglaterra, e 15 a 20 na 
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Franca), conseguia arrancar do solo apenas o suficiente para uma vida 
miseravel. Teria vivido melhor nao fora o fato de que, dois ou tres dias por 
semana, tinha que trabalhar a terra do senhor, sem pagamento. Tampouco 
era esse o unico trabalho a que estava obrigado. Quando havia pressa, 
como em epoca de colheita, tinha primeiro que segar o grao nas terras do 
senhor. Esses "dias de dadiva" nao faziam parte do trabalho normal. Mas 
isso ainda nao era tudo. Jamais houve duvida quanto a terra mais 
importante. A propriedade do senhor tinha que ser arada primeiro, semeada 
primeiro e ceifada primeiro. Uma tempestade ameacava fazer perder a 
colheita? Entao, era a plantacao do senhor a primeira que deveria ser salva. 
Chegava o tempo da colheita, quando a ceifa tinha que ser rapidamente 
concluida? Entao o campones deveria deixar seus campos e segar o campo 
do senhor. Havia qualquer produto posto de lado para ser vendido no 
pequeno mercado local? Entao, deveriam o grao e o vinho do senhor o que 
o campones conduzia ao mercado e vendia - primeiro. Uma estrada ou uma 
ponte necessitavam reparos? Entao o campones devia deixar seu trabalho 
e atender a nova tarefa. O campones desejava que seu trigo fosse moido 
ou suas uvas esmagadas na prensa de lagar? Poderia faze-lo - mas 
tratava-se do moinho ou prensa do senhor e exigia-se pagamento para sua 
utilizacao. Eram quase ilimitadas as imposicoes do senhor feudal ao 
campones. 

A sociedade feudal era essencialmente rural, mas, aos poucos, surgiram 

outros trabalhadores: os ambulantes ou nomades, que visitavam as terras rurais em 

funcao de alguma tecnica que desempenhavam. No periodo medieval, ainda nao se 

conhecia a nocao de emprego, mas somente a relagao de suserania e vassalagem. 

A servidao desapareceu no final da Idade Media e teve como causas: as epidemias, 

o fim das Cruzadas, a Revolugao Francesa, a acumulagao de capitals pela 

burguesia e a expansao da populagao urbana. 

Outra atividade laboral que se destaca neste periodo e a realizada nas 

corporagoes de oficio atraves da figura dos artesaos. Geralmente, eles trabalhavam 

com as suas familias para garantir a sobrevivencia. Com o surgimento das cidades, 

a busca por produtos e servigos aumentou, e os artesaos passaram a buscar auxilio 

no desempenho de suas tarefas. Surgiram, assim, as corporagoes de oficio atraves 

da associagao dos artesaos a fim de monopolizar o comercio. 

Havia rigida hierarquia dentro das corporagoes, a saber: aprendizes, 

companheiros e mestres. Os aprendizes buscavam a qualificagao profissional para 

tornarem-se companheiros. Estes, por seu turno, possuiam a qualificagao 

profissional por meio do aprendizado e aspiravam se tornar mestres. Esse ultimo era 

o dono da oficina e conhecedor de determinada tecnica. As corporagoes significaram 

a primeira institucionalizagao trabalhista porque os seus estatutos ja se reportavam a 

certas condigoes de trabalho. 

O liberalismo, idealizador da Revolugao Francesa, insurgiu-se contra as 
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corporagoes de oficio, pois defendia que o homem era livre para trabalhar e nao 

deveria haver interferencias entre este e o Estado. Algumas normas foram editadas 

com o intuito de por fim a tais associagoes. Em 1971, na Franga, a Lei de Chapelier 

vedou as associagoes e eliminou-as. 

A Idade Moderna iniciou-se com a decadencia das corporagoes de oficio e 

com o surgimento da Revolugao Industrial, a qual teve como marco a invengao da 

maquina a vapor na segunda metade do seculo XVIII. O regime de trabalho era 

semelhante em violagoes ao da escravidao, com os seguintes problemas: salarios 

baixissimos, jornadas de trabalho excessivas, acidentes de trabalho frequentes e 

notoria exploragao do trabalho infantil e feminino, alem das condigoes de trabalho 

insalubres e perigosas. 

Nesse momento da historia do trabalho, observam-se duas classes: os 

burgueses e os proletarios. Aqueles monopolizavam a riqueza, enquanto estes so 

possuiam a sua forga de trabalho, vivendo nas mais lastimaveis condigoes. A 

medida que estes trabalhavam, enriqueciam cada vez mais os burgueses e 

contribuiam para o aumento das disparidades sociais. 

Nesse sentido, imperiosa e a colocagao de Domenico De Masi (2000, p.13): 

Por milhares de anos, ate o advento da industria, os que ocupavam o alto 
da piramide social - os aristocratas, os proprietaries de terras, os 
intelectuais - na verdade nao trabalhavam. Nao era do trabalho que 
obtinham riqueza e prestigio, mas do nome de familia, da protegao as artes 
e letras e de rendas. Hoje, entretanto, urn empresario, administrador ou 
diretor geral trabalha muito mais horas do que urn operario ou empregado. 
Em suma, antigamente, quanto mais rica, menos a pessoa trabalhava, 
podendo dedicar-se a si, a familia e aos amigos; hoje, entretanto, quanto 
mais rico, mais o homem trabalha, descuidando de si e dos outros. O 
trabalho passou de castigo a privilegio. 

Nesse periodo, o Estado apenas acompanhava as relagoes trabalhistas de 

longe, sem nada interferir na questao social dos trabalhadores, que so piorava. 

Estes, porem, passaram a reagir, e surgiram as primeiras leis trabalhistas fruto da 

agao de movimentos sindicais e de outras entidades organizadas como a Igreja 

Catolica. Nas palavras de Claudia Zaneti Saegusa (2008, p.22): 

A verdadeira libertagao do trabalhador somente ocorreu com a Revolugao 
Industrial. Com a massificagao do trabalho assalariado e o surgimento da 
grande industria, os trabalhadores perceberam que, isoladamente, nao 
poderiam lutar contra o patrao; assim, solidarizaram-se com a situagao de 



18 

seus semelhantes, pois os operarios padeciam dos mesmos sofrimentos e, 
reunindo forcas, enfrentaram o poder do capital, realizando manifestacoes 
coletivas. 

Abandonando um conceito mais mercantilista e liberal do Estado, em meio a 

varias crises sociais no mundo todo, o desenvolvimento do trabalho na epoca 

contemporanea traz salutares medidas para a protegao das relacoes existentes 

entre trabalhadores e o patronato. O surgimento de organismos de cunho 

internacional para defesa e trato das questoes laborais foi um marco que veio a 

influenciar na formacao de varias legislacoes nacionais durante meados e final do 

seculo XX. Dentre estes, destacamos o Tratado de Versalhes (1919), que criou a 

Organizagao Internacional do Trabalho (OIT), conferindo certo grau de 

uniformizagao e universalizagao ao Direito do Trabalho. A partir dai, diversos paises 

passaram a se preocupar com as questoes trabalhistas quando da promulgagao de 

suas Constituigoes. Nessa senda, o trabalho foi centralizado, ou seja, reconhecida a 

sua importancia social em virtude da dignidade da pessoa que o executa. 

2.2 SIGNIFICADO E IMPORTANCIA DO TRABALHO 

Passemos agora a analisar o significado da palavra trabalho, a qual deriva do 

latim tripalium (objeto com tres varas intercaladas para tolher animais ou prisioneiros 

e tortura-los). O minidicionario da lingua portuguesa Aurelio Buarque de Holanda 

(2001, p.717) define-o como: 

1. Aplicagao das forgas e faculdades para alcangar um determinado fim. 2. 
Atividade coordenada, de carater fisico ou intelectual, necessaria a 
realizagao de qualquer tarefa, servigo ou empreendimento. 3. Trabalho 
remunerado ou assalariado; servigo, emprego. 4. Local onde se exerce essa 
atividade. 5. Qualquer obra realizada. 6. Lida, labuta. 

Para Lygia Maria de Godoy Batista Cavalcanti (2008, p.23): 

O trabalho e por vezes reportado, num sentido amplo, como toda atividade 
produtiva que envolva o dispendio de energia ou, em sua versao mais 
restrita, como dispendio de energia especificamente humana para a 
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produgao de certa utilidade ou riqueza. Ao termo e, ainda, atribuido o 
significado de prestagao de uma atividade para satisfagao de necessidades 
de outrem em situacao de dependencia. 

Sob o vies filosofico, o trabalho e entendido coma uma atividade humana 

espontanea em que ha o uso de esforgo. A nocao de pena atribuida-lhe e superada 

pela sua conquista ou realizacao. Nesse passo, nao significa sempre dor, mas 

tambem prazer, pois representa a propria afirmacao da especie humana. O seu 

estudo filosofico e dirigido para o piano etico ou espiritual. Nao se prende ao seu 

resultado (o lucro), mas sim, a sua dimensao etica e moral para o homem, no 

sentido de dignifica-lo. Nao despreza o seu resultado, ao contrario, valoriza qualquer 

producao humana. O sentido economico de acumulagao nao e objeto de estudo da 

filosofia. 

Sob a perspectiva economica, e tido como fator de produgao. De certo modo, 

todo trabalho e produtivo e util, desde que, contribua para a civilizagao. E visto como 

uma fonte de valor e de riqueza, sentido incompleto pela a sua mera exteriorizagao. 

Para os economistas, o homem e um produtor de riquezas ou intrumento do 

capitalismo, e o seu bem estar assume um segundo piano. A propriedade privada e 

o capital sao os definidores das diferentes classes sociais. O trabalho e considerado 

um instrumento de troca, porem nem sempre justo. 

As interpretagoes filosofica e economica nao devem ser analisadas 

individualmente, mas em associagao para nao ser relegada a dignidade do trabalho. 

Sob o aspecto religioso, pode ser entendido como uma especie de culto ou 

revelagao. Para os fisicos, e realizado quando ha o consumo de certa quantidade de 

energia. 

O seu significado juridico e de dificil delimitagao. Nao pode ser dissociado de 

sua importancia filosofica e economica, entendidas respectivamente como forma de 

realizagao pessoal (dimensao moral), ou ainda, como fator de produgao. 

Alice Monteiro de Barros (2010, p.55) define o trabalho sob os prismas 

juridico e juridico-trabalhista. 

Sob o aspecto juridico, ele e encarado como "objeto de uma prestagao 
devida ou realizada por um sujeito em favor de outro" e, mais precisamente 
do ponto de vista juridico-trabalhista, o trabalho e uma prestagao de 
servigo nao eventual, subordinada e onerosa, devida pelo empregado em 
favor do empregador. (Grifos da autora) 
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Internalizando o significado do trabalho para a realidade brasileira, temos que 

a Constituicao Federal de 1988 dispoe que o trabalho e, ao mesmo tempo, direito e 

dever responsaveis pela justiga social. Observa-se, assim, o seu duplo sentido. E 

entendido como dever porque o Estado deve proporciona-lo aos cidadaos com o 

escopo de serem socializados. Ja que e obrigagao de uma parte (o ente estatal), 

obviamente e direito de outra (populagao), que pode exigi-lo daquele. 

Jorge Luiz Souto Maior (2000, p. 102) arremata sobre o dever do trabalho na 

justiga social: 

O trabalho e da essencia humana, no sentido de dever de valorizagao 
pessoal e de integragao social, e sera ao mesmo tempo um dever e um 
direito, na relagao do individuo com a sociedade e o estado. O direito do 
trabalho, que regula o trabalho prestado por uma pessoa a outra, deve ter 
por base, portanto, o respeito a essencia do trabalho, enquanto dever e 
direito. Nisso consiste a etica do direito do trabalho, e sua existencia so tera 
sentido na medida em que respeitar isso. 

Noutro giro, o artigo 6° da Carta Maior dispoe que: "sao direitos sociais: a 

educagao, a saude, o trabalho, a moradia, o lazer, a seguranga, a previdencia 

social, a protegao a maternidade e a infancia, a assistencia aos desamparados, na 

forma desta Constituigao". (Grifos nossos) 

Os direitos sociais sao elencados de forma geral no artigo 7° da CF e de 

maneira especifica nos artigos 170 e 193, em vistas a concretizagao da dignidade e 

da ordem economica. Esses direitos de segunda dimensao sao de carater publico, 

inderrogaveis, inviolaveis, imprescritiveis e programaticos. Contudo, nao basta a 

Constituigao priorizar o trabalho como um direito social, mas garanti-lo a populagao 

por meio de politicas publicas estatais. 

2.3 PRINCiPIOS BASILARES DO TRABALHO 

O trabalho e tutelado por varios principios em virtude da sua proeminencia 

para o homem. Nesta oportunidade, serao delineados os mais importantes, a saber: 

dignidade da pessoa do trabalhador, valorizagao social, protegao, continuidade da 

relagao empregaticia, primazia da realidade, indisponibilidade de direitos e 
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inalterabilidade contratual lesiva. 

O primeiro preceito em estudo e o da dignidade da pessoa do trabalhador. A 

dignidade humana e fundamento e principio da Republica Federativa do Brasil, 

previsto no art. 1°, III e exaustivamente no art. 5°, ambos da CF. Aqui, todavia, sera 

estudado especificamente em relagao a pessoa do trabalhador. Alice Monteiro de 

Barros (2010, pags.191 a 193) leciona sobre a aplicagao do principio da dignidade 

humana no ambito laboral: 

A dignidade humana ocupa posicao de destaque no exercicio dos direitos 
e deveres que se exteriorizam nas relacoes de trabalho e aplica-se em 
varias situacoes, principalmente para evitar tratamento degradante do 
trabalhador. [...] A dignidade humana tern servido ainda para consolidar a 
nao discriminagao em funcao de sexo, cor, idade, estado civil, orientagao 
sexual, alem de outros aspectos. [...] Ela e invocada tambem para dotar de 
alcance o direito a honra, que confere ao seu titular protegao diante do 
tratamento humilhante e desprezivel. (Grifos da autora) 

Todos tern direito a um trabalho digno, ou seja, que satisfaga necessidades 

minimas do seu titular e Ihe confira consideravel qualidade de vida. Em enderego 

eletronico, a "Jornada Mundial pelo Trabalho Decente" (JMTD/2009) disponibiliza 

que o trabalho digno e composto por quatro elementos: "emprego, direitos, protegao 

e dialogo". O emprego, alem de apropriado e proveitoso, deve proporcionar boas 

condigoes de trabalho, chances e tratamento igualitarios, contraprestagao justa e 

realizagao pessoal. 

Os direitos ao trabalho digno sao previstos nos artigos 6° ao 11° da CF e no 

texto consolidado. Sao alguns exemplos: saude e seguranga nos locais de trabalho, 

nao discriminagao, periodos de lazer e descanso, entre outros. 

A protegao social, por sua vez, confere seguranga ao trabalhador, protegendo 

os seus rendimentos em situagoes como doenga, invalidez, desemprego, 

maternidade e idade avangada. Compreende tambem a seguranga nos locais de 

trabalho por meio de uma cultura de prevengao aos riscos. O empregador deve 

adotar medidas para evitar acidentes no ambiente de trabalho e garantir a 

incolumidade fisica e mental do obreiro. Empregos seguros e saudaveis garantem a 

dignidade do trabalhador, aumentam a sua produtividade e beneficiam ate mesmo a 

economia. 

O dialogo social funciona como um canal entre empregados e empregadores 

para a resolugao conjunta de conflitos atraves de suas organizagoes. 
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Compreendidos os requisitos do trabalho digno, insta salientar que devem ser 

observados cumulativamente para que garantam o progresso economico e social. 

Os Governos devem pautar-se na criacao quantitativa de empregos, porem 

quaisquer uns nao bastam, devem ser suficientes para atender a dignidade do 

trabalhador e a justiga social, ou seja, devem ser tambem qualitativos. 

Outro principio que merece atengao e o da valorizagao social do trabalho, o 

qual e tambem erigido ao status constitucional de fundamento da Republica 

Federativa do Brasil, insculpido no art. 1°, IV e 170 da CF. Esta diretamente ligado a 

dignidade humana, pois o pleno emprego e aquele digno e valorizado. 

Valorizar o trabalho significa compreende-lo em sua dimensao humanistica. 

Logo, nao deve ser visto apenas como gerador de riquezas e propulsor da 

economia. A valorizagao do trabalho e a propria valorizagao da pessoa enquanto ser 

humano. Nesse compasso, Manoel Jorge Silva Neto (2001, p.96) argumenta que "o 

trabalho nao pode, de maneira alguma, ser assumido friamente como mero fator 

produtivo; e, sim, fonte de realizagao material, moral e espiritual do trabalhador". 

O labor deve proporcionar ao homem muito mais do que a sua mera 

subsistencia, deve oferecer prazer, altivez e felicidade em sua realizagao. Precisa 

ser remunerado de forma justa para que o trabalhador possa desfrutar dos demais 

direitos sociais que Ihe sao garantidos no art. 6° da CF. 

Tambem e importante para promover a reinsergao social, pois produz renda 

capaz de melhorar as condigoes de vida dos trabalhadores e diminuir as 

desigualdades sociais. 

A ordem economica brasileira harmoniza a valorizagao do trabalho e a livre 

iniciativa dos agentes economicos para garantir a dignidade a todos, em respeito a 

justiga social, segundo o disposto no art. 170 da CF. O principio em comento 

representa a criagao de mais e melhores empregos. Somente o trabalho valorizado 

pode oferecer ao trabalhador os seus direitos mais singelos, a exemplo do justo 

salario. 

Mais um norteador do Direito do Trabalho, quiga o maior, e o principio da 

protegao, o qual esta previsto nos artigos 444, 468 e 620 do diploma legal 

consolidado. E meio eficaz na integragao da norma trabalhista. Visa a minorar a 

desigualdade na relagao empregado/empregador, conferindo aquele uma 

superioridade juridica, ja que este ultimo detem uma condigao economica favoravel. 

Renato Saraiva (2008, p. 32) aduz sobre a finalidade do principio da protegao 



23 

nas relagoes de trabalho: 

O principio da protegao, sem duvidas o de maior amplitude e importancia no 
Direito do Trabalho, consiste em conferir ao polo mais fraco da relagao 
laboral - o empregado - uma superioridade juridica capaz de Ihe garantir 
mecanismos destinados a tutelar direitos minimos estampados na 
legislagao laboral vigente. 

Desdobra-se em tres outros subprincipios: norma mais favoravel, condigao 

mais benefica e in dubio pro operario. O principio da norma mais favoravel e 

utilizado no caso de duvida quanto a aplicacao de duas ou mais normas, onde 

prevalecera a mais favoravel ao trabalhador, independentemente da hierarquia. 

A afericao da norma mais favoravel pressupoe tres criterios para a sua 

comparacao, segundo o disposto em doutrina de Alice Monteiro de Barros (2010, 

p. 181-182). O primeiro criterio pauta-se na teoria do conglobamento, onde os 

institutos juridicos sao globalmente comparados e opta-se pelo conjunto mais 

favoravel, sem fracionamentos. O segundo criterio da-se pela teoria da acumulacao, 

mecanismo que seleciona as partes mais favoraveis de cada uma das normas. O 

terceiro criterio, intitulado de teoria do conglobamento organico por instituto ou 

mitigado, apresenta-se como uma comparacao parcial entre materias homogeneas 

de cada uma das normas. O Brasil adota a teoria do conglobamento mitigado, 

consubstanciada no artigo 3°, II, da Lei n° 7.064/1982. 

O subprincipio da condigao mais benefica visa a resguardar as vantagens 

incorporadas ao patrimonio do empregado por forga do contrato de trabalho. As 

condigoes mais beneficas sao de duas especies: causais (provenientes de 

qualidades especiais do empregado) e concessivas (sem carater sinalagmatico). 

Estas podem ser compensadas a posteriori com norma legal ou convencional, 

enquanto aquelas nao, devido a sua especialidade, que nao pode ser absorvida por 

normas gerais. 

A aplicagao da norma mais favoravel encontra limites intrinsecos e 

extrinsecos. O limite intrinseco veda a concessao de vantagens inseridas no 

regulamento interno da empresa ao empregado admitido posteriormente a 

revogagao (Sumula 51, TST). Nao protege incorporagao de vantagens ao contrato 

individual de trabalho oriunda de norma coletiva. O limite extrinseco nao permite a 

acumulagao de vantagens de norma posterior mais vantajosa com a anterior 
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condigao benefica. 

O principio do in dubio pro operario representa apenas um meio de 

interpretagao e nao se aplica ao campo processual. Em caso de duvida quanto ao 

alcance da lei material trabalhista sera decidido a favor do operario. 

Adentrando em mais um preceito trabalhista, temos o da continuidade da 

relagao empregaticia, o qual esta positivado na CF (art. 7°, I e XXI), na CLT (arts. 10 

e 448) e em entendimento sumulado do TST (n° 12). Alice Monteiro de Barros (2010, 

p. 187) ensina sobre a importancia da continuidade do trabalho e lembra que se trata 

de um dos requisitos do mesmo, como podemos ver: 

Outro principio e o da continuidade, que visa a preservacao do emprego, 
com o objetivo de dar seguranga economica ao trabalhador e incorpora-lo 
ao organismo empresarial. Para entender esse principio, cumpre ressaltar 
que uma caracteristica do contrato de trabalho e o trato sucessivo, ou seja, 
ele nao se esgota mediante a realizagao instantanea de certo ato, mas 
perdura no tempo. 

Alem de proporcionar seguranga economica ao trabalhador, favorece-o com a 

inversao do onus da prova em seu favor, cabendo ao empregador demonstrar o 

termino da relagao empregaticia. Ante o exposto, constata-se que o contrato de 

trabalho sem determinagao de prazo constitui a regra, a qual e mitigada por os 

contratos por prazos prefixados, insculpidos no art. 443 da CLT, em leis especiais e 

na Lei n° 9.601/98 (que trata dos contratos provisorios). 

A seguir, sera delineada a regra da primazia da realidade no ambito 

trabalhista. Nessa vertente, a verdade real deve ser priorizada em detrimento da 

verdade formal. Os fatos sao mais importantes do que os documentos. Logo, a 

prova testemunhal que confirme o vinculo empregaticio podera prevalecer sobre os 

documentos que o neguem. E o que se confirma na decisao proferida pela juiza 

relatora Alice Monteiro de Barros, transcrita em obra de sua autoria (2010, p. 186): 

Principio da primazia da realidade. Salario "por fora". Prova. O principio 
da primazia da realidade norteia o contrato de trabalho, nao so quanto a sua 
formagao, mas durante toda a execugao do pacto. Logo, embora haja recibo 
comprovando a quitagao de determinado salario, ele pode ser elidido por 
depoimentos de testemunhas, confirmaram a quitagao de salario pago "por 
fora". TRT - 3° Regiao - 2° T - RO-2278-2003-073-00-6. Rel. Juiza Alice 
Monteiro de Barros, julgado em 17.8.04. (Grifos da autora) 
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Entretanto, a primazia da realidade so sera aplicada a relagao trabalhista se a 

situacao fatica for mais benefica ao trabalhador do que o pactuado. Caso contrario, 

se o contexto fatico for mais prejudicial ao trabalhador, qualquer alteracao contratual 

sera nula. 

Claudia Zaneti Saegusa (2008, p. 59) ensina que: "embora seja mais usual a 

aplicacao dos principios para a protegao dos direitos do trabalhador, alguns 

estudiosos defendem a aplicagao desse principio em favor do empregador". 

Ainda sobre o estudo dos principios laborais, sera tratado o da 

indisponibilidade de direitos, previsto nos artigos 9°, 444 e 468 da CLT. Regra geral, 

o trabalhador nao pode dispor isoladamente de seus direitos, quer pela renuncia -

ato unilateral -, quer pela transagao - ato bilateral. A finalidade do legislador foi 

limitar a autonomia de vontade do trabalhador, tendo em vista sua subordinagao e 

inferioridade economica. Mantem assim o carater inderrogavel das normas 

trabalhistas. 

Amauri Mascaro Nascimento (2009, p. 127) dispoe sobre a renuncia e a 

transagao de direitos trabalhistas no ambito da indisponibilidade: 

O principio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas tern por finalidade 
fortalecer as conquistas conferidas pelo ordenamento juridico diante da 
fragilidade do trabalhador, que poderia abrir mao destas, realgando a 
indisponibilidade dos direitos trabalhistas, sem, contudo, recusar a 
possibilidade de transacoes. (Grifos do autor) 

A renuncia - abdicagao a um direito - apresenta-se de duas formas: sera 

expressa, quando o titular do direito demonstrar explicitamente a vontade de abdica-

lo, ou tacita, quando a vontade de privar-se de determinado direito for presumida por 

certos comportamentos. A renuncia anterior ao direito e nula, salvo se a lei a admitir. 

Se posterior ao direito e permitida, pois os direitos existentes convertem-se em 

direitos de credito. Ja a renuncia durante o lapso contratual e fortemente negada, 

sendo admitida apos o termino da relagao trabalhista. 

A transagao - onde as partes fazem concessoes mutuas - pode ocorrer em 

juizo ou atraves da assistencia de um terceiro, desde que, nao acarrete prejuizos ao 

trabalhador e nem provenha de vicio de vontade. Sergio Pinto Martins (2010, p.70) 

complementa que "para haver transagao e preciso que exista duvida na relagao 

juridica (res dubia). Se nao ha duvida, uma das partes faz doagao para outra, 
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dependendo do caso". 

Sergio Pinto Martins (2010, p.70) exemplifica alguns direitos indisponiveis, 

classificando-os em absolutos e relativos: 

Direitos de indisponibilidade absoluta sao, por exemplo, os direitos relativos 
a seguranga e medicina do trabalho. Direitos de indisponibilidade relativa 
sao os que podem ser alterados desde que nao causem prejuizo ao 
empregado (art. 468 da CLT) ou haja expressa autorizagao constitucional 
(reduzir salarios - art. 7°, VI) ou legal (reduzir intervalo - § 3° do art. 71 da 
CLT). 

O ultimo principio objeto de estudo e o da inalterabilidade contratual lesiva. 

Este impede que ocorra qualquer alteragao no contrato de trabalho que ocasione 

lesao ou prejuizo ao trabalhador. As partes do vinculo contratual podem 

confeccionar clausulas semelhantes ou melhores (ao obreiro) do que o disposto na 

lei, porem nunca piores que o previsto nos diplomas legais e convencionais. 

A alteragao contratual podera ser licita, desde que observados alguns 

requisitos. Desta alteragao nao podera resultar qualquer prejuizo ao empregado sob 

pena de nulidade da respectiva clausula. Nao e permitida a alteragao contratual 

lesiva ao empregado nem mesmo com a sua concordancia ou com o prejuizo 

indireto. 

A alteragao contratual lesiva ao empregado e, em regra, ilicita e nula de pleno 

direito, devendo ocorrer por mutuo consentimento entre os seus sujeitos. 

Excepcionalmente, sera unilateral, nos casos previstos em lei. Citam-se: a reversao 

de empregado ao cargo de confianga anteriormente ocupado (art. 468, par. unico, 

CLT c/c Sumula 372, I, TST), o ius variandi do empregador, rebaixamento em caso 

de readaptagao (arts. 475 e 461, § 4°, CLT), transferencia unilateral (art. 469, § 1° e 

2°, CLT) e o fenomeno flexibilizador de direitos (art. 7°, VI, XIII, XIV, CF). 
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3 NOgOES GERAIS S O B R E A GLOBALIZAQAO E A FLEXIBILIZAQAO DAS 

NORMAS TRABALHISTAS 

A globalizagao, resultante da Revolugao Tecnologica, foi a principal causa 

originaria da flexibilizagao das normas laborais. O processo de reengenharia das 

empresas, que prima pelo corte de custos trabalhistas e pela adogao de metodos 

para garantir a concorrencia economica, substituiu a energia humana pela 

maquinaria. 

Esse processo ocasionou serios problemas nas relagoes trabalhistas, como o 

aumento do desemprego e da informalidade. Em meio a esse caos social, emergiu o 

discurso liberal de que a flexibilizagao nas leis trabalhistas resolveria a questao do 

desemprego e se prestaria a disputa empresarial por mercados. 

Em pouco tempo, a flexibilizagao tornou-se um fenomeno mundial difundido 

nas mais variadas nagoes, a exemplo da Espanha, do Chile e da Argentina. Em 

razao disto, passamos a discutir e apresentar algumas consideragoes sobre a 

globalizagao e, posteriormente, sobre a flexibilizagao das normas trabalhistas. 

3.1 O FENOMENO DA GLOBALIZAQAO 

O dicionario Aurelio Buarque de Holanda Ferreira (2001, p. 376) define a 

globalizagao como o "processo de integragao entre as economias e sociedades dos 

varios paises, especialmente no que se refere a produgao de mercadorias e 

servigos, aos mercados financeiros, e a difusao de informagoes". 

Para Fernando Alcoforado (1997, p.75-76) "a globalizagao, na verdade, e 

fundamentalmente a integragao dos paises e dos povos no mundo para promover a 

redugao dos custos de transporte e de comunicagao e a derrubada de barreiras aos 

fluxos de produtos, servigos e capital nas fronteiras". 

Outro conceito interessante e o de Jose Eduardo Faria (1999, p.52): 

Por globalizagao se entende basicamente essa integragao sistemica da 
economia em nivel supranacional, deflagrada pela crescente diferenciagao 
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estrutural e funcional dos sistemas produtivos e pela subsequente 
ampliacao das redes empresariais, comerciais e financeiras em escala 
mundial, atuando de modo cada vez mais independente dos controles 
politicos e juridicos ao nivel nacional. 

Em apertada sintese, o fenomeno da globalizagao corresponde a interagao de 

diversos paises para transcender as suas fronteiras e fortalecer os seus setores 

relacionados principalmente a economia e a comunicagao. 

Podemos destacar, alem de aspectos cronologicos de evolugao ou da propria 

construgao do modelo globalizante, os fatores como a tecnologia, a politica e a 

economia. Neste sentido, a globalizagao resultou do avango do sistema capitalista, 

mais precisamente com a Revolugao Industrial, estudada em tres momentos. 

A Primeira Revolugao Industrial (seculo XVIII) foi responsavel pela transigao 

do setor primario (agricultura e pecuaria) para o secundario (produgao de bens), pela 

urbanizagao e pela consciencia coletiva dos trabalhadores dos seus direitos. O 

trabalho manual do homem foi substituido por ferramentas. 

A Segunda Revolugao Industrial ensejou o surgimento do setor terciario 

(prestagao de servigos) atraves do avango de maquinas destinadas a produgao. As 

ferramentas foram substituidas por maquinas cada vez mais automaticas 

(mecanizagao). 

A Terceira Revolugao Industrial ou Tecnologica ocorreu por meio das 

invengoes tecnologicas, que originaram os sistemas de automagao nas industrias, 

substituindo o homem pelas maquinas. Teve o seu auge apos a Segunda Guerra 

Mundial, onde os paises combatentes passaram a buscar meios cada vez mais 

eficientes de garantir a conquista militar. 

Segundo Jose Augusto Rodrigues Pinto e Rodolfo Pamplona Filho (2000, 

p. 160), por meio dessa Revolugao, a tecnologia passou a comandar a economia, 

atraves da "cibernetica, informatica e automagao". A cibernetica trouxe dinamica aos 

investimentos economicos, resultando na globalizagao. A informatica permitiu 

reorganizar as empresas por meio da produgao por montadoras. A automagao, ao 

substituir o trabalho cerebral humano pelas maquinas, desencadeou o problema do 

desemprego estrutural. 

Outro importante fator para o desenvolvimento da globalizagao foi o 

afastamento do Estado na gestao economica (neoliberalismo), pois teve o seu 

privilegio reduzido em assuntos de soberania nacional como a moeda e a 
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comunicagao. O fim da Guerra Fria, conflito ideologico entre paises capitalistas -

liderados pelos Estados Unidos da America - e paises socialistas - liderados pela 

Russia - , tambem contribuiu para a "polarizagao entre Norte e Sul", nas palavras de 

Boaventura de Sousa Santos (2006, p.291). 

A globalizagao ocasionou inumeras mudangas no universo empresarial. Os 

processos de reengenharia das empresas, a fusao de multinacionais em 

transnacionais e o surgimento de blocos economicos regionais sao consequencias 

desse fenomeno que vem interferindo via reflexa na relagao capital/trabalho. 

Em prol da competigao e eficiencia, as empresas vem adotando processos de 

reengenharia que priorizam o lucro em detrimento dos gastos com mao-de-obra. 

Esses processos vem eliminando varias especies de cargos, ja que a diminuigao do 

numero de vagas representa a minoragao de custos. 

Em vistas desses fatores, o modelo de produgao fordista1 vem sendo 

substituido pelo toyotista2, por ser mais adaptavel ao mercado. O modelo toyotista 

tern um quadro menor de funcionarios e quando a demanda aumenta sao 

contratados trabalhadores temporarios por meio de intermediagoes. Esse sistema de 

produgao sob demanda evita os desperdicios como forma de minorar os gastos. 

Mudangas significativas podem tambem ser mencionadas no tocante a fusao 

de empresas para superarem as suas fronteiras comerciais. Assim, as 

multinacionais transformam-se em transnacionais, buscando incentivos fiscais e 

flexibilizando leis. Esses entes comandam a globalizagao. Geralmente, estabelecem-

se nos lugares mais propicios as suas atividades com menores gastos trabalhistas e 

de transportes. Sobre o assunto, Gilberto Dupas (1999, p. 15) assevera: 

E interessante notar que, ao contrario das multinacionais - que tendiam a 
reproduzir as relagoes de trabalho observadas nas matrizes -, as 
transnacionais, alem de fabricarem diferentes partes do produto em 
diferentes paises, o fazem sob contratos de trabalho variados. Onde Ihes e 
conveniente, utilizam mao-de-obra familiar e pagam por peca; outras vezes, 
contratam nos moldes convencionais de trabalho - com estabilidade, 
beneficios, garantias. Em outros paises, preferem ainda utilizar mao-de obra 
em tempo parcial, com contratos precarios ou terceirizando parte de suas 
atividades; ao faze-lo, transferem para terceiros a responsabilidade da 
contratagao e da relagao com trabalhadores que, de outra forma, estariam 

1 Modelo norte-americano baseado na produgao em serie por meio da divisao do trabalho em um 
sistema de montagem. 

2 Modelo japones baseado na produgao por encomenda para satisfazer as exigencias do mercado. 
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sob sua ordem e responsabilidade. 

Ainda dentro desse contexto de disputa por mercados, foram criados os 

blocos economicos e suas respectivas regras alfandegarias, a citar: o Nafta (America 

do Norte), Uniao Europeia (Europa) e MERCOSUL (America do Sul). 

Toda essa reestruturacao selvagem das empresas tern causado uma 

verdadeira turbulencia nas relagoes trabalhistas. Dentre esses impactos citam-se a 

terceirizagao de servigos, como exemplo de contratagao precaria, e o agravamento 

do desemprego, a seguir detalhados. 

A terceirizagao de servigos representa a contratagao de trabalhadores por 

empresa interposta sem pessoalidade e subordinagao direta para executarem 

atividades-meio na empresa principal. Como, nesse caso, o vinculo nao e formado 

com o tomador de servigos, acaba sendo uma alternativa para o mesmo se furtar 

dos encargos trabalhistas. Vale lembrar que sua responsabilidade e subsidiaria em 

relagao ao inadimplemento das obrigagoes trabalhistas por parte do empregador, 

desde que tenha participado da relagao processual e conste do titulo executivo 

judicial (Sumula 331, III e IV, TST). 

Outro subproduto da globalizagao e o desemprego nas mais diversas 

fungoes devido ao processo de automagao nas industrias e ao surgimento de 

novas forgas de trabalho mais qualificadas. A automagao nas industrias fez com 

que o trabalho humano deixasse de ser o principal produtor de riquezas. Ate os 

cargos medios da sociedade foram afetados, a exemplo dos gerentes. Esses 

executivos ao serem dispensados sentiram maiores dificuldades em encontrar 

uma ocupagao equivalente ao seu grau de instrugao e acabaram se contentando 

com empregos instaveis e com salarios bem menores. 

Essa mesma Revolugao fez surgir uma nova especie de trabalhador, os ditos 

"trabalhadores do conhecimento", citados em obra de Lygia Maria de Godoy Batista 

Cavalcanti (2008, p.92). E um grupo diferenciado de trabalhadores que usam a 

tecnologia de ponta para detectar e resolver problemas, sao eles: advogados, 

arquitetos, medicos, cientistas, entre outros. Esses novos profissionais sao 

responsaveis pela dinamica da alta tecnologia. Por esse motivo, os executivos foram 

obrigados a dividir espago com esses trabalhadores intelectuais. 

O conhecimento e decisivo no mercado de trabalho. Assim, essa Revolugao e 

destinada aos trabalhadores com conhecimentos tecnicos e intelectuais, que 
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passam a ocupar posigao de destaque na economia mundial. Eles geralmente nao 

se fixam em nenhum lugar, pois trabalham em grandes centros mundiais. 

Daniel Moita Zechlisnki dos Santos (2005, p.31) apud Robert I. Sutton (2003, 

p.91) ilustra bem essa situagao. "Exemplo dessa nova forga de trabalho sao os 

chamados heartstorming, cuja fungao e detectar o que sentem os consumidores 

para adaptar os produtos as suas emogoes, como faz Joey Reiman, que chega a 

ganhar da Coca-Cola ou da Georgia Pacific, US$ 1 milhao por uma unica ideia". 

Ja aqueles trabalhadores "descartaveis", que foram substituidos pelas 

maquinas, inserem-se no setor de prestagao de servigos, na maior parte das vezes, 

de maneira informal devido a burocracia para formalizar o seu proprio negocio. Fato 

este que contribui para os contratos de trabalho precarios, fragilizados e com alta 

rotatividade. 

Os efeitos da globalizagao nao foram igualitarios entre os paises 

desenvolvidos e em desenvolvimento. A Revolugao Tecnologica repercutiu 

negativamente nos paises que nao tinham condigoes de acompanha-la. Os 

problemas superados pelo Estado Intervencionista, preocupado com a questao 

social dos trabalhadores, reapareceram, a exemplo do desemprego e da miseria. A 

separagao entre paises ricos e pobres tornou-se ainda maior. 

Joseph Stiglitz (2001, p.32) arremata que "a globalizagao, contrariando 

expectativas, provocou um distanciamento ainda maior entre 'aqueles que tern' e 

'aqueles que nao tern', deixando as pessoas do Terceiro Mundo num estado 

lastimavel de miseria". 

O principal erro da globalizagao e o fato do seu controle ser realizado por 

determinadas instituigoes financeiras mundiais, quais sejam: FMI (Fundo Monetario 

Internacional), OMC (Organizagao Mundial do Comercio) e Banco Mundial. Sao 

verdadeiras credoras dos paises em desenvolvimento, mas nao emprestam dinheiro 

a juros somente com a preocupagao do lucro, mas tambem, para manter essas 

nagoes cada vez mais endividadas e sob a sua dependencia economica. 

Muitos dos paises em desenvolvimento (a exemplo do Brasil entre 1995 e 

2002) endividados perante essas instituigoes financeiras tentaram saldar as suas 

dividas privatizando o patrimonio publico e demitindo milhares de trabalhadores. 

Tais medidas, todavia, em nada favoreceram o desenvolvimento economico e 

agravaram ainda mais os problemas sociais. 

A globalizagao e comandada pelos paises dominantes e, em contrapartida, 
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enfraquece as economias mundiais menos expressivas. Ela e um contrassenso, pois 

a medida que internacionaliza mercados e enriquece varios paises, aumenta as 

injustigas sociais. E o que se aduz da frase de J.K. Galbraith, Nobel da economia, 

publicada na Revista ANAMATRA (2007, p.22). "Globalizagao nao e um conceito 

serio. Nos, americanos, o inventamos para dissimular nossa politica de entrada 

economica nos outros paises". 

Apesar de ser um fenomeno mundial, como o nome sugere, ha paises que 

ainda nao a conhecem, a exemplo de alguns localizados na Africa. Contudo, para o 

restante do planeta os seus efeitos sao irreversiveis e devem ser buscadas 

alternativas para atenuar os seus males, uma vez que este fenomeno interfere 

diretamente nas relagoes de trabalho. 

Esse contexto de disputa empresarial, fundamentada no lucro e na 

racionalizagao de despesas com pessoal, vem subproletarizando o trabalho 

humano. Nessa linha de reflexao, Lygia Maria de Godoy Batista Cavalcanti (2008, 

p.93) esclarece: 

No novo paradigma tecnologico globalizado, a regulagao do trabalho 
humano e fator que gera perda de competitividade. A nova dinamica 
imposta pela competitividade exige a selecao de meios para mudar a 
empresa; e a velocidade exigida para a efetivacao de tal mudanca esbarra 
nesse plexo regulatorio, que, na visao concorrencial, seria um fator contrario 
a modernizagao. Para alcancar-se um patamar bom de competitividade 
neste novo modelo de empresa torna-se necessaria a racionalizagao da 
mao-de-obra numa visao mercantilista do trabalho. 

Em enderego eletronico, Emerson Costa Lemes (2011), Instrutor de cursos do 

Instituto Nacional de Ensino Juridico Avangado (INEJA), contextualiza essa 

racionalizagao de encargos trabalhistas pelas empresas no Brasil e a critica com 

louvor: 

Ao mesmo tempo em que o mundo todo olha para o Brasil como a nova 
fronteira para se investir, gerando emprego e renda, alguns "especialistas" 
dizem que o custo da mao de obra brasileira e muito alto, o que inviabilizaria 
tais investimentos. Se olharmos apenas para os encargos incidentes sobre 
a folha de salarios, veremos sim um custo muito alto; entretanto, se 
olhamos para os baixos salarios que se paga, o custo final da mao de obra 
nao e tao alto assim. O maior custo esta no peso do Estado brasileiro, que 
onera acintosamente a produgao, taxando e sobretaxando as operagoes, e 
nao investindo em infraestrutura, o que acarreta custos ainda maiores. E so 
vermos o custo altissimo dos transportes, em nossas estradas caoticas, 
para termos uma ideia desse custo adicional, que obviamente encarece a 
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produgao. Porem, talvez por ser aparentemente mais facil, todas as vozes 
se voltam apenas para o custo da mao de obra, como se esta fosse a pior 
de todas as mazelas. 

As empresas podem e devem almejar o progresso economico, contudo, 

devem estar em harmonia com o ordenamento juridico a fim de que nao sejam 

esquecidos os direitos fundamentals trabalhistas. Entao, as leis trabalhistas devem 

adequar-se a essa nova realidade para satisfazer tanto os interesses dos 

empresarios (o lucro) quanto o dos trabalhadores (a criacao e manutencao de 

empregos). Surge assim o debate acerca da flexibilizagao das normas trabalhistas a 

fim de equilibrar a oscilante relagao capital versus trabalho. 

3.2 A FLEXIBILIZAQAO DAS NORMAS TRABALHISTAS 

Originariamente, o termo flexibilizagao e um neologismo. No dicionario Aurelio 

Buarque de Holanda Ferreira (2006, p.635) e encontrado o termo flexibilidade, 

significando "a qualidade de ser flexivel", e ainda "elasticidade, destreza, agilidade, 

flexao, flexura, facilidade de ser manejado e maleabilidade"; e tambem a palavra 

flexibilizar, denotando "o ato de tornar flexivel". 

Sob o aspecto sociologico, flexibilizagao pressupoe abdicagao a certos 

costumes e a adequagao a novas realidades. E utilizada para conferir maior 

afrouxamento as leis trabalhistas em virtude da sua tipica rigidez. Assim, flexibilizar o 

Direito do Trabalho pressupoe o ajuste das suas normas as situagoes concretas. 

O seu alcance juridico e delimitado por alguns estudiosos do assunto. Para 

Amauri Mascaro Nascimento (2009, p.70), flexibilizagao e quando ha "o afastamento 

da rigidez de algumas leis para permitir, diante de situagoes que exijam maior 

dispositividade das partes para alterar ou reduzir as condigoes de trabalho". 

Orlando Teixeira da Costa (1992, p.779) traz a baila a seguinte definigao: 

A flexibilizagao e o instrumento ideologico e pragmatico de que vem se 
servindo os paises da economia de mercado, para que as empresas 
possam confer com mecanismos capazes de compatibilizar seus interesses 
e os dos seus trabalhadores, tendo em vista a conjuntura mundial, 
caracterizada pelas rapidas flutuagoes do sistema economico, pelo 
aparecimento de novas tecnologias e outros fatores que exigem ajustes 
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inadiaveis. 

Luis Carlos Amorin Robertella (1997, p.5) expoe excelente conceito acerca 

da flexibilizagao: 

A flexibilizagao do Direito do Trabalho como instrumento de politica social 
caracterizado pela adaptagao constante das normas juridicas a realidade 
economica, social e institucional, mediante intensa participagao de 
trabalhadores e empresarios, para eficaz regulagao do mercado de trabalho, 
tendo como objetivos o desenvolvimento economico e o progresso social. 

O termo flexibilizagao e confundido com desregulagao, muito embora tenham 

significados assaz diferentes. A flexibilizagao consiste na possibilidade de adaptagao 

das leis trabalhistas as novas formas de trabalho. Denota o afastamento da protegao 

estatal e a autonomia de vontade dos protagonistas da relagao trabalhista. Sua 

nogao tambem e associada a ideia de crise, na qual as leis deveriam ceder e depois 

restaurarem-se. 

A desregulagao, por sua vez, compreende a ausencia total de normas 

laborais pelo Estado, isto e, representa uma derrogagao de direitos trabalhistas. E, 

em sintese, uma forma de flexibilizagao mais radical, onde o Estado deixa as partes 

do pacto laboral o livre-arbitrio para acordarem sobre os seus direitos. 

Lygia Maria de Godoy Batista Cavalcanti (2008, p. 131) traga bem essa 

distingao: 

A "desregulagao", tambem entendida como flexibilizagao unilateral, pode 
ser imposta pelo Estado ou pelo empregador com o fim de diminuir ou 
eliminar beneficios trabalhistas sem oferecer uma contrapartida 
determinada, aspecto que a diferencia da "flexibilizagao", que a priori seria 
a adaptagao autonoma, negociada e condicionada a uma contraprestagao 
especifica dos direitos trabalhistas. 

Superadas as diferengas, pode-se concluir que a flexibilizagao nao implica 

necessariamente em desregulagao, mas apenas o seu tratamento legal de forma 

diversa. Entretanto, vale ressaltar que o nivel dessa maleabilidade pode vir a se 

aproximar da desregulamentagao. 

A flexibilizagao teve sua origem associada a crise petrolifera de 1973, ao 

desenvolvimento da globalizagao e as ideias neoliberais. O Estado Social, 
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apreensivo com o bem estar do trabalhador, passou a ser criticado com o discurso 

neoliberal, que primava pela nao intervencao do mesmo nas relacoes de trabalho, 

deixando tal competencia aos atores desse vinculo. 

O desemprego tomou proporcoes mundiais, que se refletiram no Direito do 

Trabalho. Enquanto o emprego tornou-se cada vez mais raro, a produgao fortaleceu-

se, denotando que o modelo economico nao contribuiu para a manutengao ou 

criagao de postos de trabalho. Aumentou-se consideravelmente a informalidade. 

O Direito laboral foi entao questionado frente a nova realidade. A flexibilizagao 

originou-se das necessidades das empresas de se adequarem a competitividade de 

seus mercados e da redugao de custos, agravando o desemprego e o trabalho sem 

carteira assinada. Surgiu, assim, em meio ao caos social. 

E interessante que o debate acerca da flexibilidade e sempre fundamentado 

em suas causas, enquanto os seus efeitos permanecem obscuros. Dentre essas 

causas sao citadas a crise do Direito do Trabalho em se adequar a nova ordem 

economica e o desemprego. Adere-se a flexibilidade sob a falsa concepgao de 

solugao ao desemprego, o que deveria partir de politicas publicas do Estado. 

Para um entendimento mais aprofundado sobre o instituto em tela, alguns 

estudos juridicos sao pertinentes. Na sequencia, serao abordados aspectos como: 

fontes de direito, classificagoes, correntes e a relagao com os sistemas juridicos. 

No que se refere as fontes de direito, tem-se que os direitos flexibilizados 

originam-se de forma autonoma ou heteronoma. Na primeira, o Estado possibilita as 

partes a resolugao do conflito por meio da negociagao coletiva, estabelecendo ainda 

os beneficios que nao podem ser negociados. Ha a intervengao de vontades dos 

seus destinatarios. A via heteronoma, em sentido oposto, independe de negociagao 

coletiva, pois e realizada por processo legislativo. Esta consiste em imposigao 

unilateral do Estado atraves de lei ou decreto que suprime direito trabalhista. As 

duas fontes podem coexistir no mesmo sistema normativo (fonte mista), funcionando 

a fonte heteronoma como limitadora da autonoma. 

Quanto as classificagoes didaticas da flexibilizagao, existem varias. A sua 

finalidade desmembra-se em tres, sao elas: adaptagao, protegao e desprotegao. A 

de adaptagao visa a adequar as normas trabalhistas ao mercado de trabalho e 

manter os empregos por meio da negociagao coletiva. A de protegao somente 

admite a negociagao coletiva que beneficie o trabalhador. Ja a de desprotegao e 

aquela em que ha a derrogagao de direitos trabalhistas. Vale lembrar que a 
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derrogagao de normas e competencia estatal e nao das partes do vinculo contratual. 

Quanto ao conteudo, observa-se que o modelo completamente legislado vem 

sendo substituido pelo modelo misto (que une leis e contratos coletivos) ou pelo 

modelo aberto (que prega a nao intervencao estatal). 

Quanto as suas formas de contratagao, verificam-se novas formas de 

trabalho, a exemplo de cooperativas, terceirizagoes, trabalho a tempo parcial e o 

temporario. 

No tocante aos direitos trabalhistas, a flexibilizagao recai principalmente na 

redugao das jornadas de trabalho e de salarios por negociagao coletiva. E quanto as 

fungoes do Direito trabalhista, discute-se a protegao de direitos e garantias 

fundamentals (como vida, integridade) e dos direitos decorrentes de negociagao 

coletiva. 

A flexibilizagao pode ser incondicionada, quando ha redugao dos direitos 

pelos trabalhadores sem receber contraprestagao, apenas primando pela 

conservagao do emprego ou aumento do salario. Dar-se-a por mera expectativa 

quando o fato esperado vier a ocorrer, dando ensejo ao direito do trabalhador. 

Conforme o disposto em dissertagao de mestrado de Daniel Moita Zechlisnki 

dos Santos (2005), a flexibilizagao classifica-se ainda em interna ou externa. Interna 

e aquela que preexiste a relagao de trabalho, podendo refletir em direitos como 

descansos, remuneragao, dentre outros. A externa recai diretamente sobre o 

contrato de trabalho com o fim de modifica-lo em relagao a sua extingao. 

Sera ainda de entrada quando sao flexibilizados direitos relativos a propria 

admissao do trabalhador, o que enseja nos denominados contratos precarios ou 

desprotegidos. E de saida quando visa tornar menos onerosa ao empregador a 

dispensa do empregado. 

No que toca as correntes sobre o estudo da flexibilizagao, tres sao 

mencionadas. A primeira corrente, a flexibilista, sustenta que a negociagao entre as 

partes do contrato laboral deve prevalecer sobre a propria legislagao, mesmo que 

traga prejuizos ao trabalhador. A segunda corrente, a semiflexibilista, defende que a 

flexibilizagao deve iniciar por meio da autonomia coletiva. E a antiflexibilista entende 

que a flexibilizagao e apenas um meio de suprimir direitos trabalhistas, visando aos 

interesses apenas dos empregadores. 

Outro estudo de direito sobre a flexibilizagao e referente a sua relagao com os 

sistemas juridicos. Os sistemas juridicos negociados representam a autonomia da 
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vontade dos contraentes. A iniciativa deriva das proprias partes da relagao 

trabalhista, deixando para a regulagao do Estado apenas os aspectos gerais. O 

contrato sobrepoe-se a lei. Os conflitos geralmente sao resolvidos por intermedio da 

mediacao e da arbitragem, sendo raros os casos que se socorrem a jurisdigao. Por 

outro lado, os sistemas juridicos legislados caracterizam-se pela prevalencia da lei e 

pelo dirigismo estatal. 

Apos o estudo abstrato sobre a flexibilizagao, abordando aspectos como 

conceito, causas e classificagoes, serao enfatizados os seus efeitos concretos no 

cenario mundial como forma de compreender a repercussao de tal fenomeno nas 

relagoes trabalhistas. 

Segundo o disposto na Revista ANAMATRA (2007, p.22) apud Jose 

Francisco Siqueira Neto: 

Em todas as transformacoes, modificagoes e reformas trabalhistas 
processadas nos paises de industrializagao avangada e de democracia 
consolidada, nenhuma atenta contra os valores fundamentals do Direito do 
Trabalho. Dentre eles os seus principios. 

Pelo exposto, observa-se que nos paises desenvolvidos os direitos 

fundamentals da classe trabalhadora sao respeitados. E o exemplo verificado nos 

Estados Europeus. A Revista ANAMATRA (2007, p.22) apud Oscar Ermida Uriarte 

elucida ainda que "o trabalhador nao deixa na porta da fabrica esses direitos, ha 

uma flexibilizagao moderada, negociada com os sindicatos. A principal caracteristica 

e a conservagao do Estado Social de Direito e da Previdencia Social". Na Espanha, 

no entanto, a flexibilizagao ocorreu de forma desordenada, sem respeitar direitos 

fundamentals trabalhistas, fato que ocasionou inumeros problemas sociais e 

economicos para o pais. 

Na America Latina, a flexibilizagao mal planejada desrespeitou o fator social. 

O Chile, a citar, privatizou o seu sistema de seguridade social. No Uruguai, a 

flexibilizagao e disfargada em contratagoes indiretas e nao respeita a autonomia 

sindical. Na Argentina, a desregulagao nao resolveu o problema do desemprego. A 

situagao vem sendo contornada com o reconhecimento dos direitos laborais. 

Cumpre advertir que as leis latino-americanas sao ambiguas, pois ao mesmo tempo 

em que protegem o direito individual, limitam as aspiragoes coletivas. Muitas dessas 

leis sao tambem mal cumpridas ou ineficazes. 
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A Organizagao Internacional do Trabalho por meio de estudos, em especial 

na America Latina, constatou que as principals alteracoes no contrato de trabalho 

referem-se a admissao e a dispensa do obreiro. Quanto mais precarios forem os 

contratos de trabalho, menores serao os seus custos. Lygia Maria de Godoy Batista 

Cavalcanti (2008, p. 162) citando publicacao da OIT (1999, p. 11) corrobora essa 

realidade: 

Em 1999, analisando especificamente a Argentina, o Peru, o Chile e a 
Colombia, a OIT constatou que a pretendida diminuicao no custo do 
trabalho esta, nesses paises, associada a perda de protegao. Verificou, 
ainda, que o trabalhador temporario custa em media 34% menos que o 
contratado por tempo indeterminado; o trabalhador sem contrato (nao 
registrado), por sua vez, representa um custo de 15% a 30% menor do que 
o trabalhador temporario. 

A OIT comprovou que as contratagoes que aumentam sao as denominadas 

de precarias ou atipicas principalmente no comercio e na prestagao de servigos. 

Nesse compasso, Lygia Maria de Godoy Batista Cavalcanti (2008, p. 163) apud OIT 

(1999, p.11) elucida: 

No Chile, por exemplo, observou-se que a metade da mao-de-obra 
contratada pelas grandes empresas esta submetida a subcontratagoes. O 
estudo mostrou, ainda, que no Peru 90% das empresas subcontratadas 
para proverem mao-de-obra nao pagam a seus empregados os beneficios 
laborais estabelecidos em lei. 

Em sintese, restou comprovado que as nagoes que possibilitam a 

flexibilizagao em suas leis trabalhistas sem salvaguardar direitos fundamentals vem 

enfrentando a precarizagao em seus postos de trabalho e o recrudescimento do 

desemprego. Entao, o discurso neoliberal de que esse fenomeno mantem empregos 

ou soluciona o problema da exclusao do mercado trabalhista e falacioso. 
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4 A FLEXIBILIZAQAO NO BRASIL E O PROJETO DE LEI N° 74/2011 

O Brasil, em compasso com o cenario mundial, vivenciou algumas 

experiencias legislativas flexibilizatorias de direitos laborais. A primeira norma nesse 

sentido no pais foi a Lei n° 5.107/1966, a qual substituiu o sistema de estabilidade 

decenal, fundamentado no principio da continuidade da relagao empregaticia, por o 

Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), sistema de indenizagao baseado 

no tempo de servigo. 

O antigo modelo significava a limitagao do direito potestativo do empregador 

de romper com o contrato de trabalho. Sob essa perspectiva, se o empregado 

contasse com menos de 10 anos de servigo poderia ser dispensado sem justa 

causa, fazendo jus a respectiva indenizagao do tempo de servigo. Se, porem, 

contasse com mais de 10 anos, a dispensa imotivada era proibida, podendo o 

contrato ser desfeito apenas por falta grave ou forga maior. 

O modelo do FGTS, contudo, primava pela flexibilizagao do regime de 

emprego, em especial, a sua resiligao e pela formagao de patrimonios privados para 

financiarem os servigos publicos. Naquele periodo, o contratado poderia optar entre 

o regime de estabilidade decenal ou o FGTS, muito embora os empregadores 

vinculassem os seus subordinados a este ultimo para negarem a estabilidade. Com 

a Constituigao da Republica de 1988, o FGTS passou a ser universal e obrigatorio 

aos trabalhadores, salvo, nesse ultimo caso, para os domesticos. O trabalhador 

podera sacar o FGTS no caso de demissao sem justa causa e em outros casos 

taxativamente dispostos na Lei n° 8.036/1990, que trata do assunto em tela. 

Daniel Moita Zechlisnki dos Santos (2005, p.31) apud Siqueira Neto (2003, 

p. 113) aponta que "o advento do FGTS representou um paradigma para o 

empresariado. Ao passo que se livrara do problema da estabilidade do empregado, 

mas assumia o onus da desqualificagao da mao-de-obra pela alta rotatividade nas 

vagas de trabalho". 

Destarte, a primeira lei infraconstitucional nesse sentido foi a Lei n° 9.601/98, 

que instituiu o contrato por prazo determinado. As principals alteragoes legislativas 

foram aquelas que instituiram os denominados contratos de trabalho precarios, a 

exemplo do ja citado contrato por prazo determinado, da contratagao em tempo 

parcial, do banco de horas e da suspensao negociada do contrato individual. 
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Observa-se que a flexibilizagao de direitos, mesmo sem previsao legal, ja era 

uma pratica brasileira antiga. Dai surgiu o Projeto de Lei n° 5.483/2001 como 

tentativa de regularizar tal situagao, nao logrando exito. Restou, entao, ao Judiciario 

trabalhista equacionar esse problema que, contudo, nao vem se posicionando 

satisfatoriamente sobre o tema. Entao, o mais conveniente parece ser permitir a 

flexibilizagao de direitos somente as hipoteses ressalvadas na Constituigao Federal 

(salario e Jornada), ja que os direitos sociais constituem clausulas petreas. 

Enquanto houver essa lacuna sobre o tema, sera dada margem para a 

aprovagao de diplomas legais supressores de direitos trabalhistas, a citar o 

Anteprojeto que cria a figura do trabalhante (PL n° 74/2011), sobre o qual tecemos 

algumas consideragoes, apresentando o seu carater flexibilizatorio da norma 

trabalhista ao leitor. 

4.1 A FLEXIBILIZAQAO NO BRASIL 

Apos discorrer sobre o fenomeno da flexibilizagao em termos amplos, abre-se 

espago para tratar desta no Brasil. Assim, a flexibilizagao no Brasil nao e tema 

recente, desde a criagao da CLT, em 1943, ocorreram varias transformagoes nos 

direitos laborais. Porem, a sua constitucionalizagao ocorreu com a Magna Carta de 

1988. Teve como marco inicial a Lei do FGTS (Lei n° 5.107/66), a qual substituiu a 

estabilidade decenal no emprego por respectiva indenizagao. 

Na decada de 1980, o mundo passou por mudangas economicas, enquanto o 

Brasil ainda passava por transformagoes politicas. Evaristo de Moraes Filho, em 

entrevista a Revista ANAMATRA (2007, p.20), acrescenta que: "esse foi o periodo 

de redemocratizagao do pais, onde se viu brotar a campanha pelas 'Diretas Ja', o 

novo sindicalismo que surge com forga na regiao do ABC paulista e o fim da 

ditadura". 

Nos anos de 1990, a introdugao da economia brasileira no processo de 

globalizagao trouxe consequencias desfavoraveis ao mercado de trabalho no 

tocante as suas condigoes e aos tipos de contratagoes. O aumento de ocupagoes 

nao acompanhou o crescimento da populagao. O emprego formal se tornou cada 

vez mais raro devido a inadequada fiscalizagao do Governo no cumprimento das leis 
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trabalhistas. 

As privatizagoes em setores de energia e comunicagoes, marca dos governos 

dos ex-presidentes Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, ampliaram a 

economia brasileira, mas tambem afetaram os postos de trabalho, precarizando-os. 

Essas medidas foram incentivadas por aposentadorias, demissoes e posteriores 

contratacoes terceirizadas. Foi o periodo de maior pratica flexibilizadora, adentrando 

tambem no campo legislative 

Seguindo uma ordem cronologica desse processo no Brasil, podem ser 

mencionadas diversas normas flexibilizadoras de direitos. Em 1974, a Lei n° 6.019 

criou o trabalho temporario. Em 1988, a Constituigao Federal permitiu a diminuigao 

salarial atraves de negociagao coletiva. 

No ano de 1989, o trabalho da mulher em situagoes prejudiciais a sua saude 

deixou de ser proibido. Em 1994, a Sumula 331 do TST ampliou as possibilidades de 

terceirizagoes. Os salarios deixaram de servir como indexador e se tornaram objeto 

de livre negociagao. O artigo 492, paragrafo unico, CLT negou o vinculo 

empregaticio ao trabalhador cooperado. Em 1995, a Portaria 865 do Ministerio do 

Trabalho, posteriormente revogada, vedou a fiscalizagao em empresas que nao 

observavam as convengoes coletivas trabalhistas. 

No ano de 1996, a Lei n° 9.300 desconsiderou as utilidades do trabalho rural 

como salario, retirando-lhes o carater indenizatorio na rescisao. Em 1997, a Lei 

9.491 possibilitou as privatizagoes de recursos do FGTS. 

No ano de 1998, foi criado o Banco de Horas ou sistema de compensagao de 

horarios por meio da Lei n° 9.601. O artigo 59 da CLT instituiu o trabalho em regime 

de tempo parcial. A Medida Provisoria 1.698 facultou a participagao dos empregados 

nos lucros sem carater salarial, mas sim indenizatorio. Nesse mesmo ano, a Lei n° 

9.608 criou o trabalho voluntario, sem fim lucrative Ainda em 1998, a Lei n° 9.601 

instituiu o trabalho temporario. A Medida Provisoria 1.726 ampliou as possibilidades 

de estagio. 

Em 1999, a Medida Provisoria 1.878 regulou o trabalho no comercio em dias 

de domingo. A Portaria 1.964 do Ministerio do Trabalho e Emprego possibilitou o 

consorcio de empregadores rurais. Destaque para o ano de 2001, em que o Projeto 

de Lei n° 5.483 visou legalizar a flexibilizagao no Brasil, nao obtendo exito. A Lei n° 

10.243 desconsiderou certas utilidades oferecidas pelo empregador como salariais. 

O artigo 476-A da CLT instituiu hipotese de suspensao do contrato de trabalho com 
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relagao a qualificagao do empregado. 

Em 2003, foi instituido o fim da multa do FGTS. Em 2005, a Lei de Falencias 

(Lei n° 11.101) concedeu preferencia aos creditos trabalhistas de ate 150 salarios 

minimos, alem de outras disposigoes relativas. No ano de 2006, foi criado o Estatuto 

da Micro e Pequena Empresa. Em 2007, a Portaria 42 do Ministerio do Trabalho 

possibilitou a redugao do intervalo intrajornada por meio de acordo ou convengao 

coletiva. 

Sem duvida, a maior experiencia legislativa sobre a flexibilizagao no Brasil foi 

a sua tentativa de legalizagao. Em 2001, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 

enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei n° 5.483, que versa sobre a 

alteragao do artigo 618 da CLT, permitindo que o negociado prevalega sobre o 

legislado para instituir a flexibilizagao no Brasil. 

A atual redagao do artigo 618 da CLT e assim disposta: 

Art. 618. As empresas e instituigoes que nao estiverem incluidas no 
enquadramento sindical a que se refere o art. 577 desta Consolidacao 
poderao celebrar Acordos Coletivos de Trabalho com os Sindicatos 
representatives dos respectivos empregados, nos termos deste Titulo. 

Com a aprovagao do Projeto, o citado artigo passaria a ter a seguinte 

redagao: 

Art. 618. As condigoes de trabalho ajustadas mediante convengao ou 
acordo coletivo prevalecem sobre o disposto em lei, desde que nao 
contrariem a Constituigao Federal e as normas de seguranga e saude do 
trabalho. 

O Anteprojeto foi aprovado pela Camara dos Deputados em 04 de dezembro 

de 2001, com alteragoes em seu texto, e enviado ao Senado Federal. A sua redagao 

era a seguinte: 

Art. 618. Na ausencia de convengao ou acordo coletivo firmados por 
manifestagao expressa da vontade das partes e observadas as demais 
disposigoes do Titulo VI desta Consolidagao, a lei regulara as condigoes de 
trabalho. 
§ 1° A convengao ou acordo coletivo, respeitados os direitos trabalhistas 
previstos na Constituigao Federal, nao podem contrariar lei complementar, 
as Leis n° 6.321, de 14 de abril de 1976, e n° 7.418, de 16 de dezembro de 
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1995, a legislagao tributaria, a previdenciaria e relativa ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Servigo- FGTS, bem como as normas de seguranga 
no trabalho. 
§ 2°Os sindicatos poderao solicitar o apoio e o acompanhamento da central 
sindical, da confederagao ou federagao a que estiverem filiados quando da 
negociagao de convengao ou acordo coletivo previstos no presente artigo. 

Porem, em 2002, o Presidente Luis Inacio Lula da Silva pressionado pela 

Central Unica dos Trabalhadores (CUT) retirou o projeto do Senado e arquivo-o. A 

discussao no campo legislative foi assim finalizada. A Forga Sindical foi favoravel a 

aprovacao do Projeto, ao contrario da CUT, que possuia uma ideologia politica 

contraria ao progresso e baseada no socialismo de luta de classes, temendo ainda a 

perda de representagao sindical para entidades mais capacitadas. 

Pela leitura do supracitado artigo, a lei so poderia regular a relagao 

trabalhista se nao houvesse negociagao coletiva nesse sentido, sendo proibida de 

alterar disposigao da Constituigao e de Lei Complementar, e, ainda, em relagao a 

programa de alimentagao do obreiro (Lei n° 6.321/76) e vale-transporte (Lei n° 

7.418/85). 

O referido Projeto deveria ter sido mais audacioso, pois se fosse aprovado em 

nada alteraria a unicidade sindical, os encargos trabalhistas, o desemprego, o fator 

previdenciario, a arrecadagao de tributos e a area social. Apenas manteria empregos 

e diminuiria a informalidade, nao se prestando a competigao entre as empresas. 

4.1.1 A flexibilizagao perante o Tribunal Superior do Trabalho e os seus limites 

Devido ao trancamento do Projeto de Lei que traria a legalizagao da 

flexibilidade no Brasil, restou ao Poder Judiciario analisar a sua viabilidade e os seus 

limites com a fungao de encerrar o impasse. Todavia, o Tribunal Superior do 

Trabalho nao tern se manifestado sobre o tema de forma uniforme, pois vem 

aprovando e reprovando os instrumentos de negociagao coletiva com justificagoes 

diversas no tocante as condigoes de trabalho em xeque. 

O artigo 58, § 2° da CLT e a Sumula n° 90 do TST nao excetuam a hora in 

itinere (de percurso) como Jornada de trabalho, logo, deve ser remunerada. 

Entretanto, em sentido contrario, o TST vem se posicionando favoravelmente a 
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flexibilizagao das horas in itinere, conforme o seguinte acordao: 

R E C U R S O DE REVISTA - HORAS "IN ITINERE" - ACORDO COLETIVO 
- LIMITAQAO - VALIDADE - Goza de respaldo constitucional o acordo 
coletivo de trabalho celebrado com participagao do sindicato da categoria 
profissional, pelo qual houve a flexibilizagao do tempo de trabalho 
despendido pelo empregado em condugao fornecida pelo empregador, 
mediante concessoes mutuas (CF, arts. 7°, XIII, XIV e XXVI, e 8°, VI c/c 
CCB, art. 1025). Recurso de Revista conhecido e provide (TST - RR 
374313 - 5a T. - Rel. Min. Conv. Walmir Oliveira da Costa - DJU 
30.03.2001 -p. 726) 

A Sumula n° 364, II do TST admite o pagamento do adicional de 

periculosidade proporcional ao tempo de exposigao ao agente de risco, in verbis: 

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIQAO EVENTUAL, 
PERMANENTE E INTERMITENTE A fixagao do adicional de 
periculosidade, em percentual inferior ao legal e proporcional ao tempo de 
exposigao ao risco, deve ser respeitada, desde que pactuada em acordos 
ou convengoes coletivas. 

O TST vem entendendo pela diminuigao do intervalo intrajornada para os 

motoristas, segundo o aresto transcrito: 

R E C U R S O DE REVISTA. REDUQAO DO INTERVALO INTRAJORNADA. 
PECULIARIDADE DA ATIVIDADE DAS E M P R E S A S DE TRANSPORTE 
URBANO. VALIDADE. NAO APLICABILIDADE DA ORIENTAQAO 
J U R I S P R U D E N C E N° 342 DA SBDI-1. 
I - O precedente da OJ n° 342 da SBDI-1 foi baixado tendo em conta o 
padrao da empresa que opera mediante unidade tecnica fixa, em relagao a 
qual se torna inteligivel a norma do § 3°, do art. 71 , da CLT, segundo a qual, 
para a supressao ou redugao do intervalo intrajornada, e indeclinavel que o 
estabelecimento atenda integralmente as exigencias relativas a organizagao 
de refeitorios. 
II - Nao sendo materialmente possivel a existencia de refeitorio no caso de 
empresas de transporte de passageiros, decorrente da propria natureza 
ambulante da sua atividade, e de se admitir excepcionalmente a validade de 
clausula convencional em que tenha sido ajustada a redugao do intervalo 
intrajornada, mesmo sem a intervengao do Ministerio do Trabalho. 
ill - Isso nao so em razao da prevalencia da vontade coletiva privada, 
consagrada no art. 7°, XXVI da Constituigao Federal, como tambem pela 
evidencia de a redugao do intervalo, nao implicando, objetivamente, prejuizo 
a saude e seguranga dos motoristas, vir ao encontro dos seus interesses, 
na medida em que, liberados de um recesso forgado de uma hora, sao 
beneficiados com um menor tempo a disposigao do empregador com o 
consequente elastecimento do tempo para proveito proprio e convivio 
familiar. Recurso desprovido (TST - RR - 20400-95.2004.5.02.0072 - 4 a T -
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Rel. Antonio Jose de Barros Levenhagen - DJ 20.04.2007). 

O TST vem se posicionando contra a nao concessao de intervalo intrajornada 

no regime de trabalho 12x36 horas, cabendo o pagamento das 11° e 12° horas como 

extras. E o que se verifica na decisao colacionada: 

JORNADA DE 12X36 HORAS - NAO-CONCESSAO DE INTERVALO 
INTRAJORNADA - PREVALENCIA DOS P R E C E I T O S DE ORDEM 
PUBLICA PREVISTOS NA C L T E DOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS 
QUE RESGUARDAM OS DIREITOS INDISPONJVEIS DO TRABALHADOR 
S O B R E A AUTONOMIA DA VONTADE DAS P A R T E S NO AMBITO DA 
NEGOCIAQAO COLETIVA. Embora ja pacificado nesta Corte o 
entendimento de que e valida a Jornada especial de 12X36 horas, quando 
previsto em acordo ou convengao coletiva de trabalho, consoante art. 7°, 
XXVI, da CF, nao se pode reputar como licito o ajuste que suprime ou preve 
a nao-concessao de intervalo para repouso e alimentagao. Sem prejuizo do 
instrumento negocial, prevalecem os dispositivos do Capitulo II da Segao III 
da CLT, em que se insere o art. 171 e paragrafos, que cuidam dos periodos 
de descanso, preceitos esses de ordem piiblica e, portanto, de natureza 
cogente que visam resguardar a saiide e a integridade fisica do trabalhador, 
no ambiente do trabalho. E, como normas de ordem piiblica, estao 
excluidas da disponibilidade das partes, que sobre elas nao podem transigir. 
A luz dos principios que regem a hierarquia das fontes de Direito do 
Trabalho, as normas coletivas, salvo os casos constitucionalmente 
previstos, nao podem dispor de forma contraria as garantias minimas de 
protegao ao trabalhador previstas na legislagao, que funcionam como um 
elemento limitador da autonomia da vontade das partes no ambito da 
negociagao coletiva. A negociagao coletiva encontra limites nos direitos 
indisponiveis do trabalhador, assegurados na Carta Magna e, assim, a 
higidez fisica e mental do empregado, ou seja, a preservagao da saude no 
local de trabalho, e principio constitucional que se impoe sobre a 
negociagao coletiva. Recurso de revista nao provido (TST - RR -
509.705/98.6 - 4 a Turma - Relator: Milton de Moura Franga. 14.11.2001). 

As tentativas de reduzir o periodo de estabilidade da gestante vem sendo 

reprimidas pelo TST, conforme segue: 

DISSIDIO COLETIVO-ESTABILIDADE DA GESTANTE-ARTGO 10, 
INCISO II, ALINEA b, DO ATO DAS DISPOSIQOES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITORIAS. O fato de a norma coletiva dispor de forma menos 
benefica que a regra insculpida no art. 10, inciso II, alinea b, da Constituigao 
Federal de 1988 e capaz de justificar a sua exclusao do ajuste celebrado 
entre as partes. Com efeito, por se tratar de norma cogente e de carater 
eminentemente social, que via a protegao da maternidade e do nascituro, 
nao ha como se concluir pela validade de transagao que reduza a 
mencionada garantia. A Constituigao Federal de 1988 admite a flexibilizagao 
do salario e da Jornada dos trabalhadores, desde que garantida a 
manifestagao desses por intermedio de assembleia devidamente 
convocada. Todavia, em se tratando de normas relacionadas a protegao da 
maternidade (e do nascituro), estao fora da esfera negocial dos sindicatos, 
por serem de ordem publica, inderrogaveis pela vontade das partes e 
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revestirem-se de carater imperative para a protegao do hipossuficiente. 
Recurso Ordinario conhecido e provido (TST- RODC 796714 - SDC - Rel. 
Min. Rider Nogueira de Brito - DJU 07.06-2002. In: SANTOS, 2005, p. 
71/72). 

O art. 71 da CLT e a Orientacao Jurisprudencial n° 342 da Subsecao I da 

Secao de Dissidios Individuals do TST preceituam pela nao redugao do intervalo 

intrajornada (fora da hipotese de motoristas). No mesmo sentido, e o julgamento do 

TST: 

INTERVALO INTRAJORNADA. REDUQAO. PREVISAO DA HORA 
CORRIDA EM ACORDOS COLETIVOS. A Constituigao Federal de 1988 
conferiu maiores poderes aos sindicatos, de modo que essas entidades 
podem, no interesse de seus associados e mediante negociagao coletiva, 
restringir certos direitos assegurados aos trabalhadores a fim de obter 
outras vantagens nao previstas em lei. N3o obstante, tal flexibilizagao nao 
autoriza a negociagao coletiva que atente contra as normas referentes a 
seguranga e saude no trabalho. De fato, o estabelecimento do intervalo 
minimo de uma hora para refeigao e descanso dentro da Jornada de 
trabalho e fruto da observagao e analise de comportamento humano, e das 
reagoes de seu organismo quando exposto a varias horas de trabalho. 
Doutrina e jurisprudencia evoluiram no sentido da necessidade desse 
intervalo minimo para que o trabalhador possa nao apenas ingerir ali mento, 
mas tambem digeri-los de forma adequada, a fim de evitar o estresse dos 
orgaos que compoem o sistema digestive e possibilitar o maior 
aproveitamento dos nutrientes pelo organismo, diminuindo tambem a fadiga 
decorrente de horas de trabalho. Se de um lado a Constituigao Federal 
preve o reconhecimento das convengoes e acordos coletivos de trabalho 
como direito dos trabalhadores urbanos e rurais (art. 7°, XXVI da 
Constituigao Federal), de outro estabelece ser a saude um direito social a 
ser resguardado (art. 6° da Carta Politica). Recurso de Revista nao 
reconhecido (TST - RR 619.959.99.7 - Rel. Min. Rider Nogueira de Brito -
Publ. em 14/03/2003). 

Com a analise jurisprudencial da Corte Maior Trabalhista, pode-se perceber a 

sua inclinagao em flexibilizar certos direitos, e, ao mesmo tempo, a sua relutancia 

em suprimir direitos relativos a saude e seguranga do trabalhador. Infere-se que o 

tema nao e pacifico no Judiciario Trabalhista e que deve ser decidido de acordo com 

o caso concreto. 

Ante a indefinigao legislativa e jurisprudencial do TST sobre o tema, alguns 

limites Ihes sao impostos como forma de confer o seu avango. Sao exemplos: a 

resistencia social e sindical, alguns principios trabalhistas, a Constituigao Federal e 

leis infraconstitucionais. 
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O regime flexivel tern ocasionado uma resistencia historica da classe 

trabalhadora, ainda decorrente do conflito entre o capital e o trabalho. Encontra 

dificuldades na propria maneira como e discutida, pois a desprotegao ignora a 

desigualdade social resultante. Os proprios flexibilizadores tern consciencia da 

reacao social a essa medida. 

Outra barreira a sua aceitacao emerge do principio protetor, insculpido em 

Constituigoes de diversos paises e em tratados internacionais. Os direitos laborais 

integram ainda o rol dos Direitos Humanos, indicando uma tutela bem mais ampla 

com base no principio da dignidade da pessoa humana. 

E crucial entender o tratamento conferido pela Constituigao Federal brasileira 

com relagao a flexibilizagao dos direitos trabalhistas. Estes estao inseridos nos 

direitos sociais e tambem fundamentals. 

Questao delicada refere-se aos direitos sociais serem ou nao abarcados pelo 

rol de clausulas petreas. O art. 60, § 4°, IV, CF reza que: "nao sera objeto de 

deliberagao a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias 

individuals". Partindo-se de uma interpretagao meramente gramatical desse 

dispositivo em tela, temos que os direitos sociais estao excluidos dos "direitos e 

garantias individuals", ate porque se encontram em capitulos diferentes do texto 

legal. Todavia, Alexandre de Moraes (2001, p.42) argumenta com propriedade que: 

"a interpretagao gramatical e a mais pobre de todas as interpretagoes". 

Uma adequada exegese seria a sistematica, ja que a literal nao acompanhou 

a evolugao dos direitos fundamentals. O proprio preambulo constitucional refere-se 

aos direitos sociais como "valores supremos". Ha vasta previsao dos direitos sociais 

dentro dos direitos fundamentals, demonstrando assim a importancia dada pelo 

constituinte. Seu rol e exaustivo. 

Ha entendimento de que as clausulas petreas limitam-se aos direitos 

fundamentals consagrados no art. 5° da CF. Contudo, a Lei Maior conclui que os 

direitos fundamentals encontram-se esparsos ao longo do seu texto, conforme o 

disposto em seu art. 5°, § 2°. 

Sobre o assunto, Silvio Beltramelli Neto (2008, p.76) posiciona-se: 

Sendo assim, e pelo exposto, resta conclusao inafastavel o tratamento 
conferido pela Carta Constitucional de 1988 aos direitos fundamentals 
sociais e, por conseguinte, aos direitos fundamentals trabalhistas de modo a 
guinda-los a condigao de verdadeiros limites materiais a atuacao normativa 
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tendente a sua abolicao. 

As hipoteses e os limites a flexibilizagao do Direito do Trabalho devem 

respeitar a supremacia constitucional e a protegao ao nucleo basico. A flexibilizagao 

encontra limite no caput do art. 7° da CF, que aduz: "sao direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais, alem de outros que visem a melhoria de sua condigao social". 

O alargamento desses "outros direitos" pode decorrer de norma legislada ou 

negociada desde que efetivamente melhore as condigoes de vida do trabalhador. 

Esse tipo de flexibilizagao benefica, em que ha compensagao, nao encontra maiores 

inconvenientes e e ate estimulada. 

Quanto ao processo flexibilizador malefico, que suprime o nucleo essencial de 

direitos, so podera ocorrer por meio de negociagao coletiva, juntamente com outros 

tres requisitos simultaneos. Primeiramente, restringe-se as tres hipoteses 

autorizadas pela Lei Maior, em seu art. 7°, incisos VI, XIII e XIV. Sao elas, 

respectivamente: redugao do salario, compensagao de Jornada e ampliagao da 

Jornada em turno ininterrupto de revezamento. 

O segundo requisito e o respeito ao principio da dignidade humana em bens 

juridicos como: vida, saude, integridade, entre outros. Deve haver ainda uma 

contrapartida na flexibilizagao para que esta se apresente como uma transagao, e 

nao como uma renuncia, desrespeitando assim o principio protetor trabalhista. 

A negociagao coletiva e prestigiada pela Constituigao em seu art. 7°, inciso 

XXVI, primando pelo "reconhecimento das convengoes e acordos coletivos de 

trabalho" em relagao aos trabalhadores urbanos e rurais. Seu art. 8°, VI, estatui 

ainda que "e obrigatoria a participagao dos sindicatos nas negociagoes coletiva de 

trabalho". 

A autonomia coletiva no campo laboral existe antes mesmo do proprio Direito 

do Trabalho. E forma autocompositiva de solugao de conflitos. E pacificamente 

aceita no ambito juridico. E imperioso registrar que normas indisponiveis nao podem 

ser derrogadas por convengoes coletivas, portanto requerem uma reforma 

legislativa. As normas inderrogaveis foram instituidas com o intuito de seguranga 

juridica e, portanto, devem ser preservadas. 

Lygia Maria de Godoy Batista Cavalcanti (2008, p. 157) defende que "as 

convengoes e os acordos coletivos devem conceder melhorias a condigao social do 

trabalhador, e nao retira-las". Logo, convengoes coletivas contra texto de lei 



49 

imperativa serao nulas. Esse empasse sera resolvido pelo principio protetor, 

analisando-se a norma mais favoravel ou a condigao mais benefica. 

Nessa senda, as normas constitucionais permitem a flexibilizagao de direitos 

laborais as hipoteses expressamente ressalvadas em seu texto (salario e Jornada), 

tendo em vista que os direitos sociais fundamentals devem ser respeitados por 

integrarem o rol das clausulas petreas (Art. 60, IV, CF). Sob essa perspectiva, Silvio 

Beltramelli Neto (2008, p.77) elucida: 

A flexibilizagao do Direito do Trabalho, no Brasil, tern respaldo legal apenas 
e tao-somente, nos estritos casos e da maneira permitida pelo Poder 
Constituinte Originario, o que significa dizer que qualquer alteragao textual 
constitucional, exercicio da autonomia coletiva ou inovagao normativa 
infraconstitucional nao podera modificar, para o caso, os permissivos 
expressamente contidos na Constituigao; da mesma forma que a exegese 
e subsequente aplicagao pelo julgador nao deveria comportar ampliagao 
que afronte a rigidez constitucional proibitiva do retrocesso social e 
consagradora do solidarismo, ambos diretamente afeitos ao Direito do 
Trabalho. 

No que tange a desregulamentagao, que nao melhora as condigoes de vida 

dos trabalhadores, ao contrario, so agrava; nao ha permissao constitucional, pois 

viola as clausulas petreas, alem dos postulados da dignidade humana e da 

valorizagao social do trabalho. 

Quanto aos obstaculos legais, a Doutrina entende que e inaceitavel flexibilizar 

normas de higiene e seguranga do trabalhador, pois agridem a sua saude fisica e 

mental. Ha celeuma jurisprudencial sobre a validade da diminuigao do intervalo 

intrajornada em limite abaixo de uma hora por meio de negociagao coletiva, pois tal 

materia e de competencia do Ministerio do Trabalho. 

Nelson Mannrich (1998, p.77) exemplifica outros obstaculos legais a 

flexibilizagao, sao eles: "bens juridicos fundamentals indisponiveis, como os 

relacionados a vida, saude e outros relativos a personalidade do trabalhador e a 

direitos economicos basicos". 

Lygia Maria de Godoy Batista Cavalcanti (2008, p. 160) arremata que " a 

flexibilizagao deve estar atrelada a uma excepcionalidade com razoes objetivas e 

devidamente comprovadas, sendo ainda de grande valia a compensagao salarial e 

outras vantagens que superem o prejuizo da perda de direitos". 

Em nivel internacional, o Brasil compromete-se por meio de tratados a nao 
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retroceder quanto aos direitos sociais. Busca-se, assim, impedir que a politica 

enfraqueca os direitos fundamentals, pois sao conquistas sociais. 

E interessante mencionar alguns itens passiveis de negociagao pelas partes, 

alem das hipoteses constitucionais estudadas anteriormente. Por exemplo, as ferias 

(de 30 dias) podem ser divididas em dois periodos (de 20 e 10 dias), contudo o 

adicional de ferias (um tergo a mais sobre o salario) nao pode ser alterado via 

negociagao. O 13° salario pode ser negociado quanto a sua forma de pagamento, 

porem o seu valor nao pode ser reduzido para aquem do salario devido. O repouso 

semanal remunerado tambem pode ser negociado, pois a Constituigao nao impoe o 

descanso ao domingo, apenas o prefere. A hora noturna (de 52 minutos e 30 

segundos) pode ser estendida para 60 minutos. O registro da carteira de trabalho 

(de ate 48 horas) tambem pode ter o seu prazo alargado. O trabalho noturno (com 

adicional de, no minimo, 20% ou 25% sobre a hora de trabalho, a depender do 

trabalhador) podera ter o seu valor aumentado. A participagao dos trabalhadores nos 

lucros das empresas podera ter a sua forma de pagamento negociada. 

Certos direitos trabalhistas nao se submetem a negociagao coletiva, vejamos 

alguns. O piso salarial nao pode ser reduzido aquem do salario minimo. O FGTS e a 

aposentadoria nao podem ser negociados, pois tern garantia constitucional. O 

seguro desemprego tambem nao pode sujeitar-se a vontade das partes, pois e o 

Estado que o paga. O valor do salario-familia nao pode ser mudado, porque e 

previsto na lei previdenciaria. A estabilidade da gestante (desde a confirmagao da 

gravidez ate cinco meses apos o parto), a de dirigente da CIPA (Comissao Interna 

de Prevengao a Acidentes) e a de sindicato (ambos desde o registro da candidatura 

ate um ano apos o fim do mandato) nao sao passiveis de alteragoes. Ainda, direitos 

como vale-transporte e outros tantos nao sao submetidos ao alvedrio da negociagao. 

4.2 O PROJETO DE LEI N° 74 DE 2011 

Em sintonia com a tematica da flexibilizagao de direitos trabalhistas, e curioso 

analisar o novo Projeto de Lei enviado ao Congresso Nacional em fevereiro de 2011 

para ser discutido. Ate o presente momento, aguarda votagao. 

O Projeto de Lei n° 74/2011, de autoria do Deputado Federal Luiz Carlos 
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Pitiman (PMDB/DF), cria uma nova modalidade de trabalhador: o trabalhante, misto 

de trabalhador e estudante. O seu artigo 1° dispoe que o trabalhante presta servigos 

a entidades de direito privado, a saber: empresas publicas ou sociedades de 

economia mista. 

Para tanto, deve possuir idade entre 16 (dezesseis) e 21 (vinte e um) anos. 

Sua Jornada e limitada a 30 (trinta) horas semanais. O salario e equivalente ao dos 

demais trabalhadores em fungao analoga. E necessario que esteja matriculado em 

curso regular (profissionalizante ou nao), com carga horaria de, no minimo, 15 

(quinze) horas semanais a serem confirmadas mensalmente perante a empresa. 

(artigo 2°, PL 74/11) 

Essas condigoes supracitadas devem ser atendidas para que o contrato de 

trabalho pactuado como trabalhante nao seja extinto, e, consequentemente, tornado 

sem efeito (art. 5°, PL 74/11). 0 seu artigo 3° preve a nao incidencia da contribuigao 

relativa ao Regime Geral de Previdencia Social (art. 20, Lei n° 8.212/1991) sobre os 

rendimentos do trabalhante. 

O artigo 4° tambem dispoe sobre a relativizagao do FGTS (Lei n° 8.036/1990) 

a esse trabalhador em epigrafe. E proibida a intermediagao de entidades na 

contratagao do trabalhante (art.6°, PL 74/11). 

4.2.1 Pontos positivos a aprovagao do Projeto de Lei n° 74/2011 

Luiz Carlos Pitiman, autor do projeto, defende a criagao do trabalhante para 

que o jovem possa gozar de um emprego, estender o seu potencial produtivo e 

melhorar os seus rendimentos, alem de aprender algo preferencialmente na area de 

seu interesse. E afirma que "o trabalhante e fundamentalmente um trabalhador que 

estuda". 

Elenca como objetivo de sua proposta legislativa a substituigao de dois 

trabalhadores convencionais por tres trabalhantes, com expectativas promissoras 

quanto ao future Cita a dificuldade do jovem brasileiro em conseguir emprego, a 

longa Jornada de trabalho e a pouca remuneragao, afirmando que a figura do 

trabalhante atenuaria esse quadro. Lembra ainda do trabalho desqualificado e dos 

altos encargos trabalhistas dentro desse ambito de "perversidades". 



52 

O Parlamentar Luiz Carlos Pitiman sugere que os custos com a 

implementagao da proposta sejam absorvidos por tres segmentos: o proprio 

trabalhante, as empresas e o Governo. Adverte que o trabalhante ao trocar o seu 

FGTS por novos conhecimentos, ampliaria as suas oportunidades de eventuais 

empregos. 

As empresas devem motivar-se em contratar essa nova especie de 

trabalhador para contribuir com a mudanca da realidade brasileira, alem de serem 

menos oneradas com tal contratagao. Outras vantagens adicionais para as 

empresas sao frisadas: maior motivagao, desempenho, qualificagao e treinamento 

em cursos profissionalizantes. Podem vir a serem criadas outras benesses para as 

entidades que contem com numero significativo de trabalhantes em seus postos de 

trabalho, a exemplo da redugao de juros em bancos. 

O Governo absorveria parte dos custos ja que ha a isengao do INSS, que 

onera a remuneragao do jovem trabalhador. Destaca que a capacitagao torna o 

jovem mais produtivo e a nao contribuigao para o INSS podera ser reposta 

futuramente. O parlamentar assevera que o referido Projeto "nao deve ser entendido 

como custo, mas como um investimento". 

Para os defensores do Projeto, a criagao da figura do trabalhante reduziria os 

encargos trabalhistas, estimularia contratagoes, reduziria o desemprego, aumentaria 

a competitividade entre as empresas e aqueceria a economia. 

Outro argumento favoravel e o de que o trabalhante representa uma porta de 

entrada do jovem inexperiente ao mercado de trabalho, que encontra maiores 

dificuldades em conseguir o primeiro emprego. Nesse sentido e a colocagao de Luiz 

Carlos Pitiman: "a vida costuma ser muita dura para quern procura o primeiro 

emprego. O que nos estamos criando aqui e uma possibilidade do jovem ter 

dignidade nesse primeiro emprego e conseguir com isso ser um adulto menos 

problematico". 

Sustenta-se que a maioria dos jovens brasileiros precisa trabalhar para arcar 

com as despesas dos seus estudos, logo, chances reais de emprego aumentariam 

tambem a adesao ao sistema educacional. Mais uma vez sao citadas as palavras do 

autor do Projeto: "aqui o jovem precisa trabalhar primeiro, como e 95% do nosso 

Brasil e depois procurar seu estudo, mas ele tera mercado de trabalho, tera mais 

garantias e opgoes". E Marcio Bittar (PSDB/AC), em sitio eletronico, adverte que "e 

preciso oferecer oportunidade de trabalho aos estudantes carentes. Esse projeto, 
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desde que nao beneficie os mais ricos, pode ser interessante". 

4.2.2 Pontos negativos a aprovacao do Projeto de Lei n° 74/2011 

Os oposicionistas a aprovacao do Projeto apontam alguns problemas em seu 

texto. Ja foi possivel notar que o trabalhante corresponde a uma nova modalidade 

de trabalhador. Diferentemente do estagiario devera laborar, executar atividades, 

alcangar metas e esforgar-se como os demais trabalhadores. Sob esse aspecto, 

nenhuma vantagem e verificada. 

Uma retaliagao que vem sendo feita ao Projeto refere-se a equiparagao 

salarial entre o trabalhante e o trabalhador em fungao afim na mesma empresa. E 

evidente que ha uma desproporcionalidade na Jornada de trabalho de ambos, pois 

enquanto a daquele e limitada em 30 (trinta) horas semanais, a deste e de ate 44 

(quarenta e quatro) horas dentro do mesmo periodo de tempo. Porem, e imperioso 

recordar que o trabalhante labora e estuda, executando assim dupla Jornada. Parece 

que a intengao do legislador foi oferecer subsidios para que esse novo prestador de 

servigos possa conciliar o seu labor com os seus estudos. 

Mais uma observagao deve ser feita, desta vez, e quanto a idade do 

trabalhante, compreendida entre 16 e 21 anos. A Constituigao Federal (art. 7°, 

XXXIII) e a Consolidagao das Leis do Trabalho (arts. 403 a 405) permitem o trabalho 

do menor a partir dos 16 anos, ou ate antes, como aprendiz (a partir dos 14), 

entretanto vedam o trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao menor de 18 anos. 

Nesse sentido, as empresas nao podem admitir os trabalhantes com idade entre 16 

e 18 anos para laborarem em condigoes prejudiciais a sua saude e a sua formagao, 

ao contrario dos demais trabalhadores afins da empresa com 18 anos ou mais e dos 

proprios trabalhantes entre 18 e 21 anos de idade. 

Os criticos ao Anteprojeto de Lei nao enxergam vantagem economica na 

admissao do trabalhante. Em sitio eletronico, Emerson Costa Lemes argumenta: 

Se considerarmos que mais de 80% das vagas de trabalho no Brasil estao 
nas pequenas e medias empresas, e que grande parte destas empresas 
gozam de beneficios fiscais com redugao de encargos previdenciarios, a 
diferenga entre o salario do trabalhador e do trabalhante equivale ao custo 
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adicional tido pelo trabalhador. Enfim, a vantagem financeira da empresa e 
quase nula. 

O argumento do autor do Projeto de que "dois trabalhadores podem ser 

transformados em tres trabalhantes nao e solido. Se isso realmente viesse a 

acontecer, as empresas optariam pelos trabalhantes, que custam menos, ao inves 

dos trabalhadores mais antigos, que auferem maiores salarios. A demissao desses 

trabalhadores mais proximos a aposentadoria tornar-se-ia uma tendencia, 

aumentando o desemprego dessa parcela social e excluindo-os da protegao 

previdenciaria a que estariam tao perto de obter. 

Sabe-se que na figura do estagiario ha a uniao da teoria com a pratica e sua 

frequencia a escola e comprovada por instituicao de ensino, o que nao acontece 

com o trabalhante. Subtende-se da leitura do Projeto que o proprio trabalhante tern a 

obrigagao de comprovar mensalmente perante a empresa que esta estudando. Esse 

procedimento pode facilitar a fraude de documentos pelo jovem que esta fora da 

escola e pretende provar o contrario. O parlamentar Marcio Bittar (PSDB/AC), em 

enderego eletronico, sustenta que "e preciso haver um acompanhamento do 

rendimento escolar do aluno". 

A deputada Perpetua Almeida (PC do B/AC), em site da internet, ve a 

proposta como uma afronta aos direitos trabalhistas: "Temos que entender que uma 

coisa e o trabalhador, outra e o estudante. Nao podemos beneficiar um tirando o 

beneficio de outro". 

A principal critica a Proposta e, sem duvida, a flexibilizagao de direitos como o 

INSS e o FGTS. O Projeto deixa bem claro que a contribuigao previdenciaria junto 

ao INSS nao incidira sobre o salario do trabalhante, todavia existem duvidas sobre a 

incidencia de contribuigoes previdenciarias das empresas sobre a contraprestagao 

do mesmo. 

Sobre o assunto, Emerson Costa Lemes, em enderego eletronico, questiona: 

E bom lembrar que, em alguns casos, estas contribuigoes podem chegar a 
absurdos 38% sobre o salario do segurado! Entretanto, como nao havera 
contribuigao do trabalhante, este nao sera segurado da Previdencia Social. 
Gostaria de saber quern vai sustentar este cidadao, caso ele sofra um 
acidente no trabalho... O estagiario tern um seguro de vida e acidentes 
pessoais para estes casos; mas e o trabalhante? 
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Como o trabalhante nao contribui para a Previdencia Social nao sera, 

portanto, seu segurado. Sabe-se que em algum momento todos os tipos de 

trabalhadores deixarao de exercer os seus oficios em virtude de idade avangada, 

doengas, acidentes, dentre outras varias contingencias que comprometam a sua 

capacidade laborativa. E justamente nesse momento que buscarao da Previdencia 

uma seguranga economica para continuar mantendo as suas necessidades basicas. 

Esses anos de contribuigao Ihes proporcionarao os devidos beneficios 

previdenciarios e tambem custearao a saude (para todos) e a assistencia social 

(para os pobres e necessitados). O trabalhante que nada contribuiu em termos 

previdenciarios nao podera contar com os respectivos beneficios, mas tao somente 

com a Assistencia Social, se vier a se enquadrar nos requisitos legais. 

Ao contrario dos que adotam uma visao romantica desse Projeto, a nao 

incidencia do FGTS sobre o salario do trabalhante nao constitui vantagem alguma. 

Se essa aliquota (em geral de 8% sobre os salarios) nao e descontada, entao nao 

fara jus a essa "poupanga forgada", que viria a Ihe socorrer de eventuais infortunios 

taxativamente dispostos em lei. O FGTS alem de direito do trabalhador e tambem 

patrimonio construido ao longo de anos de dedicagao. Tanto o INSS quanto o FGTS 

sao direitos trabalhistas que nao podem ser relativizados. 

Direitos constitucionalmente previstos como ferias e 13° salario nao foram 

sequer mencionados, gerando duvidas quanto o cabimento ao trabalhador em 

estudo. Essas lacunas ou omissoes textuais ameagam as conquistas historicas 

trabalhistas. Claudio Jose Montesso, em discurso de posse na Revista ANAMATRA 

(2007, p. 12), interroga: "Como se pode propor a retirada de direitos que nem sequer 

foram adquiridos por grande parte dos trabalhadores brasileiros?" 

Por mais bem intencionada que seja a Proposta, a minoragao dos onus 

trabalhistas e uma medida paliativa. Pode ate parecer que impulsione a contratagao 

de jovens inexperientes e repercuta na diminuigao do desemprego, contudo esses 

novos postos de trabalho ja surgirao de forma fragilizada, pois nao respeitarao 

sequer alguns dos direitos mais importantes dos trabalhadores (INSS e FGTS). 

Nesse interim, os unicos beneficiarios serao as empresas que optarao por 

esses trabalhadores menos onerosos, esquivando-se assim de sua responsabilidade 

enquanto empregadores, a de assumir os riscos do empreendimento. Os 

verdadeiros prejudicados serao os supostos trabalhantes, que ludibriados com o fato 

de nao contribuirem com os citados encargos renunciarao a cobertura previdenciaria 
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e ao patrimonio fruto do seu trabalho. 

Desta feita, os trabalhadores convencionais, segurados obrigatorios da 

previdencia social e seus respectivos contribuintes, arcarao com a assistencia social 

prestada aos hipossuficientes independentemente de contribuicao destes, 

aumentando ainda mais o desequilibrio do sistema da seguridade social, composto 

pela previdencia, assistencia e saude. 
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5 C O N S I D E R A ? O E S FINAIS 

Conforme observado no decorrer deste estudo, apesar do trabalho possuir 

uma importancia social e economica indispensavel ao homem, por periodos 

alternados da historia este sofreu ingerencias quanto ao seu modo de formacao, 

transitando entre momentos de concessao de direitos, e outros de sua flexibilizagao. 

O moderno conceito de trabalho consolidou-se com as Revolugoes Industrial 

(no ambito economico) e Francesa (no ambito politico-juridico). Assim, apos a 

Revolugao Industrial, verificou-se a centralidade do trabalho para as dimensoes da 

vida, por meio do reconhecimento da dignidade de quern o executa, o trabalhador. 

Nesse contexto, surgiu a OIT (1919), a qual previu direitos basicos aos 

trabalhadores nivelados aos direitos humanos, em nivel internacional. Esse fato 

representou o ponto de partida para a aprovagao de diversas legislagoes nacionais 

referentes aos direitos da classe trabalhadora. 

Porem, a pos-modernidade abriu espago para a descentralizagao do trabalho 

por intermedio da ja tratada flexibilizagao e da desregulagao em suas relagoes. Tais 

fenomenos tern provocado a precarizagao das relagoes laborais, substituindo 

vinculos duradouros por transitorios e burlando a legislagao trabalhista atraves de 

contratagoes disfargadas por empresas interpostas. Sao responsaveis ainda pelo 

agravamento do desemprego, que se tornou um problema estrutural no Brasil e em 

varios outros paises. 

No Brasil, ate o momento, o instituto da flexibilizagao nao encontra respaldo 

legal. Vale lembrar que a tentativa de legalizagao da flexibilizagao, por meio do 

Projeto de Lei n° 5.483/2001, que visa alterar o artigo 618 da CLT para que o 

negociado prevalega sobre o legislado, instituindo assim a flexibilizagao no pais, 

teve como resultado, o arquivamento no ambito legislativo. 

A Constituigao patria de 1988 admite a flexibilizagao em hipoteses 

excepcionalissimas previstas no artigo 7°, incisos VI, XIII e XIV; quais sejam: salario 

e Jornada de trabalho. Para tanto, deve ser realizada via negociagao coletiva e 

respeitar os principios, em especial, da dignidade humana e da protegao ao 

trabalhador. 

Quanto a desregulamentagao, ausencia total de normas pelo Estado, nao ha 

qualquer permissivo constitucional, pois viola as clausulas petreas, uma vez que os 
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direitos sociais fazem parte deste rol, alem dos principios da dignidade humana e da 

valorizagao social do trabalho. 

Nao bastasse essa anomia infraconstitucional pelo Poder Legislative nacional, 

o Tribunal Superior do Trabalho tambem nao vem exercendo a sua fungao tipica 

com esmero, pois nao tern se posicionado sobre o assunto de forma univoca, assim, 

vem aprovando e reprovando os acordos e convengoes coletivas com as mais 

diversas alegagoes sobre os direitos em litigio. Em suma, o Judiciario trabalhista nao 

tern conseguido resolver esse impasse, e, portanto, o mais conveniente e decidir de 

acordo com cada caso concreto. 

Enquanto essa indefinigao sobre o tema persiste, varias leis tern sido 

aprovadas em prejuizo aos trabalhadores, aniquilando direitos e garantias historicas. 

Foi dentro deste cenario de preocupagao que se destacou o Projeto de Lei n° 

74/2011, o qual visa instituir a figura do trabalhante (mistura de trabalhador e 

estudante), como ja examinado neste estudo, e que traz a supressao a direitos 

basicos como o INSS e o FGTS. 

Para os defensores da proposta, a criagao do trabalhante reduz os onus 

trabalhistas, favorece contratagoes, reduz o desemprego, fortalece a competigao 

empresarial e aquece a economia. Ja os oposicionistas a aprovagao do Projeto 

observam-no sob o ponto de vista do trabalhador no tocante ao aniquilamento de 

suas conquistas historicas. Para estes, o trabalhante ja surge maculado em direitos 

fundamentals da classe trabalhadora, uma vez que se relativiza o FGTS, impoe-se 

trabalho a menores, permite-se e repete-se contrato por prazo determinado e 

precariza-se o proprio trabalhador. 

Destaca-se sobre o assunto que a aprovagao do Projeto do trabalhante, bem 

como de qualquer outra norma flexibilizatoria de direitos trabalhistas, que atendam 

apenas aos interesses empresariais e subproletarizem o fator trabalho, 

aproximando-se assim da desregulagao estatal, nao observam o texto constitucional 

e os principios justrabalhistas vigentes neste pais, os quais tutelam o prestador de 

servigos em virtude da sua notoria hipossuficiencia. 
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ANEXO A - ANTEPROJETO DE LEI N° 74/2011 

(Do Deputado LUIZ CARLOS PITIMAN) 

Dispoe sobre as condigoes aplicaveis ao contrato de trabalho do trabalhador 

admitido como trabalhante. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° Para os efeitos desta lei, trabalhante e o trabalhador admitido para 

prestagao de servigos a pessoa juridica de direito privado, empresas publicas ou 

mistas, na forma e nas condigoes estabelecidas nesta lei. 

Art. 2° O trabalhante deve ter entre 16 (dezesseis) e 21 (vinte e um) anos de 

idade, cuja Jornada de trabalho nao devera ultrapassar a 30 horas semanais, sem 

redugao salarial em relagao aqueles trabalhadores que exercem fungao semelhante, 

e estar matriculado em curso regular de ensino profissionalizante ou nao, que 

compreenda pelo menos 15 (quinze) horas semanais a ser comprovado 

mensalmente perante a empresa. 

Art. 3° A contribuigao previdenciaria do Regime Geral da Previdencia Social, 

prevista no art. 20 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, nao incide sobre o salario 

do trabalhante. 

Art. 4° As disposigoes da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990 (Fundo de 

Garantia do Tempo de Servigo) nao se aplicam as relagoes de trabalho 

estabelecidas na forma desta Lei. 

Art. 5° O contrato de trabalho firmado como trabalhante considera-se extinto, 

tornando-se sem efeito, se nao comprovado o atendimento das condigoes prevista 

no art. 2°. 

Art. 6° Fica vedada qualquer intermediagao de entidades de gerenciamento 

de cadastro de pessoas, para fins contratagao, mediante a modalidade de 

trabalhante prevista nesta lei. 

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data da publicagao de seu regulamento pelo 

Poder Executivo. 
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J U S T I F I C A QAO 

O estagiario e normalmente um jovem que tern como principal atividade o 

estudo e que dedica por um prazo curto (alguns meses) um periodo do seu dia para 

o trabalho, com o objetivo de obter alguma remuneragao, comegar a ter contato com 

o ambiente profissional e aprender algo preferencialmente em sua area de estudos 

ou interesse. Assim sendo, o estagiario e fundamentalmente um estudante que 

trabalha. 

O que estamos propondo, nos termos do presente Projeto, e a criagao de 

uma nova especie de contrato de trabalho em que sugerimos a instituigao da figura 

do trabalhante. O qual devera ser um jovem que concilia o seu tempo disponivel 

entre trabalho e estudos por um prazo medio (alguns anos), com os objetivos de 

manter o seu emprego, ampliar a sua capacidade de produgao e melhorar a sua 

remuneragao, aprendendo algo, preferencialmente em sua area de trabalho ou 

interesse profissional. Desta forma, o trabalhante e fundamentalmente um 

trabalhador que estuda. 

Para tanto, o trabalhante devera ter uma Jornada de trabalho de no maximo 

30 horas semanais, sem redugao de remuneragao em relagao aos demais 

trabalhadores que exergam fungoes semelhantes. Devera ainda ter, de forma 

comprovada, uma carga formal de estudos de pelo menos 15 horas por semana, 

alem do periodo de estudos por conta propria. 

O objetivo estrategico da presente proposta consiste em trocar dois empregos 

de trabalhadores normais por tres empregos de trabalhantes, aliada a expectativas 

de um futuro melhor. Dito de outra forma, dois trabalhadores podem ser 

transformados em tres trabalhantes. 

Quanto a implementagao da proposta da criagao da figura do trabalhante, a 

sua viabilidade fica paradoxalmente facilitada pelas situagoes perversas que existem 

em relagao ao mercado de trabalho em paises como o Brasil. O emprego para um 

jovem, quando e conseguido, tern alta carga de trabalho e baixa remuneragao, o que 

equivale a uma "escravidao remunerada" com baixas possibilidades de se conseguir 

uma carta de alforria. 

Tais perversidades redundam em baixa remuneragao, trabalho nao 

qualificado e alta taxagao ao trabalho com elevados encargos sociais. 
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No tocante aos custos de implementagao da proposta, os mesmos podem ser 

absorvidos pelos tres segmentos abaixo especificados: 

(a) Parte dos custos seriam absorvidos pelo proprio trabalhante ao abrir mao 

do seu FGTS, trocando uma poupanca pecuniaria por um patrimonio sob forma de 

novos conhecimentos, aumentando assim o seu indice de empregabilidade para o 

future 

(b) Parte dos custos seriam absorvidos pelas empresas. Neste sentido, essas 

empresas devem ser motivadas a participar do processo de contratagao sob essa 

nova modalidade, ora proposta, movida pela conscientizagao em assumir a sua cota 

de responsabilidade social, tendo em vista que o empenho em contribuir para mudar 

a realidade do jovem brasileiro, sob a otica da educagao e do trabalho, equivale a 

contribuir para mudar a realidade do Pais. Some-se a isto o baixo custo da proposta 

com encargos por trabalhante, o que constitui um forte estimulo a adesao do 

empresariado a essa nova sitematica. 

Existem ainda vantagens adicionais em se contar com trabalhadores mais 

motivados, com melhor desempenho devido a redugao da Jornada, melhor 

qualificagao, podendo, inclusive, ser treinados em cursos profissionalizantes. 

Ademais, podem ser criados outros beneficios para empresas que 

domonstrarem alto indice de trabalhantes em sua folha de pagamento, tais como: 

preferencia em licitagoes publicas, juros reduzidos em bancos oficiais etc. 

(c) Por fim, parte dos custos seriam absorvidos pelo Governo, mediante a 

isengao no tocante ao INSS. Este encargo, embora socialmente justo e necessario, 

e um tributo sobre o trabalho que repercute negativamente sobre a remuneragao do 

jovem que comega a trabalhar. 

Sob esse angulo, o jovem deve ser, inicialmente, melhor capacitado para ser 

mais produtivo e, futuramente, poder repor a contribuigao previdenciaria nao paga 

em seu periodo como trabalhante. 

Isso nao deve ser entendido como custo, mas sim como um investimento. A 

proposito, convem relembrar o atualissimo discurso de Roosevelt sobre o papel do 

Estado, proferido ha quase 80 anos atras, cujo teor transcrevemos abaixo: 

Que e o estado? E a representacao devidamente constituida de uma 
sociedade organizada de seres humanos, criada por eles para sua mutua 
protegao e bem estar. O "estado" ou "o governo" nada mais sao do que a 
maquina atraves da qual este amparo mutuo e esta protegao podem ser 
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obtidos. O homem das cavernas lutou para sobreviver desajustado ou 
mesmo hostilizado por seus semelhantes; hoje, porem, o mais humilde 
cidadao do nosso estado se sabe protegido por todos os meios e poder do 
governo. Nosso governo nao e o Senhor, mas criatura do povo. O dever do 
estado para com os cidadaos e o dever do empregado para com o patrao. O 
povo o criou; o povo, num consenso geral, permite que continue existindo. 
Um dos deveres do estado e socorrer aqueles cidadaos que se virem 
vitimas de circunstancias a tal ponto adversas que os deixem incapazes de 
satisfazer mesmo as mais simples necessidades sem amparo dos outros. 
Dita responsabilidade e reconhecida por todas as nacoes civilizadas. A 
esses desafortunados cidadaos deve-se estender o amparo do governo, 
nao como caridade, mas como uma face do dever social. (Franklin Delano 
Roosevelt. Discurso proferido em 21 de agosto de 1931. In Roosevelt e 
Hopkins). 

Com relagao a situagao brasileira e dos paises emergente, o jornalista Gilberto 

Dimenstein, em sua coluna no jornal Folha de Sao Paulo de 21/02/2010, apresenta 

uma informagao colhida pelo Datafolha sobre qual e o maior sonho dos 54 milhoes 

de jovens brasileiros. Este segmento da populagao tern, pela ordem, as seguintes 

expectativas: 1° - emprego, 2° - habitagao, 3° - estudo. 

No mesmo jornal, na mesma edigao, um artigo de Jean Maninat, diretor da OIT 

para a America Latina e Caribe, apresenta os seguintes dados: "Na America Latina e 

no Caribe existem 104 milhoes de jovens, 34% deles somente estudam, 33% so 

trabalham, 13% estudam e trabalham e 20% nao estudam e nem trabalham". 

Continua: "O emprego dos jovens e um desafio politico, porque quando estas 

expectativas sao traduzidas em desanimo e frustragao, se torna mais dificil a 

estabilidade de nossa sociedade. Para piorar a situagao, os jovens formam o grupo 

mais golpeado pela crise do emprego do ano passado. Indicadores compilados pela 

OIT mostram que em 2009 a taxa de desemprego dos jovens aumentou mais do que 

a dos adultos". 

Pelo exposto, sem duvida, o grande desafio do seculo XXI devera ser uma 

transformagao das Utopias socialistas dos seculos XIX e XX, consistente no fato de 

que as pessoas deverao trabalhar muito menos e ter um padrao de consumo mais 

sustentavel, trocando a quantidade pela qualidade e utilizando o tempo excedente 

com o lazer, com os esportes, com o estudo e com a criatividade. 

O futuro imediato da humanidade exige um modo de vida diferente, onde todos 

tenham acesso a uma vida mais frugal, mais saudavel, mais local, mais proxima da 

natureza. Neste caso a redugao da Jornada de trabalho, ou a ampliagao do reino da 

liberdade, e um imperativo do seculo XXI. A maximizagao do FIB (Felicidade Interna 

Bruta) ao inves do PIB (Produto Interno Bruto), como ja acontece hoje no reino do 
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Butao, no Himalaia. Realizar esta Utopia significa ampliar as oportunidades para os 

jovens que nao conseguiriam emprego. Significa tambem ampliar as oportunidades 

de educagao, o principal fator de competitividade e maior facilitador para a conquista 

da sustentabilidade. 

Em face da relevancia da materia ante as razoes acima externadas, 

conclamamos aos nobres pares a aprovarem a proposicao em tela. 

Sala das Sessoes, em fevereiro de 2011. 

LUIZ CARLOS PITIMAN 

Deputado Federal 

PMDB/DF 


