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RESUMO 

A necessidade de protecao ao trabalhador com vistas a se alcancar "justica social" 
vem sendo defendida ao longo da historia, o passar dos anos acabou 
testemunhando a crescente e excessiva rigidez das normas de protecao ao 
trabalhador de tal maneira que se chegou a necessidade de se flexibilizarem alguns 
direitos como mecanismo para tornar possivel um controle relativo sobre um dos 
problemas sociais mais graves dos ultimos anos, o desemprego. O principio da 
flexibilizacao surgiu na Europa dos anos 60, em decorrencia do grande aumento do 
numero de desempregados. A flexibilizacao pode se referir ao mercado de trabalho, 
ao salario, a jornada de trabalho ou as contribuigoes sociais. Trata-se de uma 
adaptabilidade das normas trabalhistas face as mudangas ou as dificuldades 
economicas, sob a alegagao de que a rigidez traria aumento do desemprego. No 
caso do Brasil, de acordo com a Constituigao Federal de 1988, pode haver redugao 
de direitos trabalhistas em tres casos, quais sejam: redugao do salario (artigo 7°, 
inciso VI); redugao da jornada de oito horas diarias (artigo 7°, inciso XIII) ou da 
jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento (artigo 7°, inciso XIV). Constitucionalmente, pois, apenas esses tres 
direitos podem ser flexibilizados, cabendo as partes determinar as normas que 
passarao a reger suas relagoes, de acordo com os seus interesses, mediante acordo 
ou convengao coletiva de trabalho. Cabe ao legislador entender os anseios, 
angustias e conflitos da sociedade, sempre dinamica, em constante movimento e 
continua transformagao, com o objetivo de encontrar, no meio social, o proprio 
Direito. Cabe ao juiz procurar fazer uma interpretagao social da lei, com o objetivo de 
atender ao bem comum, ao bem da coletividade, dos empregados e dos 
empregadores. 

Palavras-chave: Empregado. Protegao. Flexibilizagao. Direitos. 



ABSTRACT 

The protection need to the worker with views being reached "social justice" has been 
defended along the history, passing of the years ended up testifying to growing and 
excessive rigidity of the protection norms to the worker in such a way that was arrived 
to the need of if flexibly some rights as mechanism to turn possible a relative control 
on one of the more serious social problems of the last years, the unemployment. The 
beginning of the flexibly appeared in Europe of the sixties, due to the great increase 
of the number of unemployed. The flexibly can refer to the job market, to the wage, to 
the work day or the social contributions. It is treated of an adaptability of the norms 
labor face to the changes or the economical difficulties, under the allegation that the 
rigidity would bring increase of the unemployment. In the case of Brazil, in agreement 
with the Federal Constitution of 1988, it can have reduction of labor laws in three 
cases, which are: reduction of the wage (article 7th, interruption VI); reduction of the 
day of eight hours daily rates (article 7th, interruption XIII) or of the day of six hours 
for the work accomplished in uninterrupted shifts of alternation (article 7th, 
interruption XIV). Constitutionally, because, just those three rights can be flexibly, 
falling to the parts to determine the norms that will start to govern their relationships, 
in agreement with their interests, by agreement or collective convention of work. It 
falls to the legislator to understand the longings, anguishes and conflicts of the 
society, always dynamics, in constant movement and continuous transformation, with 
the objective of finding, in the social way, the own Right. It falls to the judge to try to 
do a social interpretation of the law, with the objective of assisting to the very 
common, to the good of the collectivity, of the employees and of the employers. 

Word-key: Employed. Protection, flexibly. Right. 
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INTRODUQAO 

O Direito do Trabalho e um ramo do direito privado que regula as relagoes de 

trabalho. 

A teoria da flexibilizagao surgiu na Europa dos anos 60. Na Italia, a 

flexibilizagao das normas trabalhistas evoluiu muito na segunda metade da decada 

de 70, devido a excessiva rigidez da legislagao italiana sobre salarios. Aquela epoca, 

foram negociados diversos acordos tripartites (entre Estado, sindicatos e 

empregadores), com o objetivo de diminuir o desemprego. 

A flexibilizagao pode se referir ao mercado de trabalho, ao salario, a jornada 

de trabalho ou as contribuigoes sociais. Trata-se de uma adaptabilidade das normas 

trabalhistas face as mudangas ou as dificuldades economicas, sob a alegagao de 

que a rigidez traria aumento do desemprego. 

A flexibilizagao significa uma maior abertura de negociagao entre empregador 

e empregado, ou seja, significa a tentativa de encontrar solugoes diversas das 

regras tradicionais da CLT (Consolidagao das Leis do Trabalho). 

O presente trabalho tratara da flexibilizagao da jornada de trabalho, a 

chamada compensagao de horas tambem conhecida como banco de horas. 

O primeiro capitulo relatara os precedentes historicos do Direito do Trabalho 

tanto no Brasil como no exterior e serao abordados os conceitos da jornada de 

trabalho no Brasil, da flexibilizagao e do banco de horas. 

O segundo capitulo e dedicado as razoes da flexibilizagao do horario de 

trabalho, a importancia da intervengao do Estado na regulamentagao das normas 

trabalhistas, a influencia do fenomeno da globalizagao e as exigencias do mercado 

para com os trabalhadores. 

O terceiro capitulo aprofunda o tema proposto e busca entender quais os 

motivos que levaram a flexibilizagao da jornada de trabalho bem como faz entender 

o que e a compensagao de horas. 

Tambem mostrar-se-a a finalidade do banco de horas que foi criado com o 

intuito de aumentar a oferta do trabalho, entretanto, o maior beneficiado foi o 

empregador que com a adogao do ja mencionado instituto nao precisa mais pagar 

pelas horas extras, ele agora pode compensa-las de acordo com as necessidades 

da empresa fazendo com que haja uma redugao dos custos de produgao e 

consequentemente um aumento nos lucros. 
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De acordo com a nova Sumula 85 do Superior Tribunal do Trabalho (TST), a 

compensagao de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, 

acordo coletivo ou convencao coletiva, o que tambem sera demonstrado no referido 

capitulo. 

Sendo assim, a compensagao nao podera ser feita de qualquer maneira. 

Existem normas e preceitos a serem seguidos, ou seja, existem limites para que seja 

utilizada a compensagao de horas. 

A OIT (Organizagao Internacional do Trabalho) desempenha um importante 

papel, uma vez que cabe a esta respeitada instituigao a responsabilidade de 

inspecionar o trabalho no Direito Internacional. 

Um pais e avaliado internacionalmente quanto ao seu comprometimento com 

a causa dos trabalhadores tambem em razao da seriedade com que trata a inspegao 

estatal. 

Dessa forma, a estruturagao da monografia compreendera, tres capitulos 

onde se comentara assuntos, principalmente, da area trabalhista. Tambem se fara 

mengao ao Direito Constitucional tendo em vista que qualquer norma deve vir 

concatenada com os preceitos previstos na Carta Magna. Sera utilizado o metodo 

dedutivo baseado em pesquisas de artigos, livros e leis. 

BIBLIOTECA SETORfAL 



CAPlTULO 1 A FLEXIBILIZAQAO NA JORNADA DE TRABALHO 

1.1 Origem e evolugao do Direito do Trabalho 

O trabalho e tao antigo quanto o homem. Quando o homem deixou de ser 

nomade e passou a utilizar a agricultura e pecuaria para garantir sua subsistencia e 

da sua familia, demorou pouco para que utilizasse o trabalho de forma que outras 

pessoas tambem se beneficiassem dele. Assim, ao decorrer da Historia muitas 

foram as relagoes de emprego que surgiram: a escravidao na Antiguidade; a 

servidao no Feudalismo; as corporacoes de oficio na Idade Media e, finalmente, o 

emprego com o advento da Revolugao Francesa, que forneceu as bases ideologicas 

e juridicas para o surgimento do trabalho livre. 

O Direito do Trabalho surgiu devido a grande necessidade de intervencao 

estatal nas relacoes privadas de emprego que surgiram a partir da Revolucao 

Industrial. 

No inicio da Revolugao Industrial, homens, mulheres e criangas, que eram a 

mao-de-obra utilizada na epoca nas fabricas como operarios, trabalhavam cerca de 

16 (dezesseis) horas por dia em condigoes precarias e desumanas. Dai a 

necessidade do Estado intervir nas relagoes de emprego, pois so assim puderam ser 

criadas condigoes de trabalho e garantias minimas para os trabalhadores. 

Em 1802 surgiu a Lei de Peel, na Inglaterra que garantia a protegao aos 

menores operarios. 

Em decorrencia da necessidade do Estado intervir nas relagoes entre 

empregados e empregadores, surgiu o Direito do Trabalho, e gragas a essa 

intervengao foram criadas condigoes de trabalho e garantias minimas para os 

trabalhadores. 

1.2. Periodizagao Historica do Direito do Trabalho Brasileiro 

No Brasil, a partir da revolugao de 1930 sob o Governo do entao Presidente 

Getulio Vargas, foi que teve inicio a legislagao trabalhista com a criagao do 

Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio e promulgada a Consolidagao das Leis 

do Trabalho (CLT) atraves do Decreto - Lei n.° 452 de 1° de maio de 1943. Foi ai 

que o Estado apresentou seu carater protetor e intervencionista como resultado da 
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pressao coletiva dos trabalhadores que ensejavam melhores condigoes de trabalho. 

A Constituigao Brasileira de 1937, que fora outorgada por Getulio Vargas, 

dava ao Estado um alto grau de intervengao nas relagoes trabalhistas, pois foi 

atraves dela que se estabeleceu o sindicato unico, criou-se a contribuigao sindical, 

foram instituidos os tribunals do trabalho com poder normativo, para que a livre 

negociagao entre empregados e empregadores nao existisse e o direito de greve foi 

vetado. 

Pedro Lenza conceitua constituigao outorgada como aquela imposta, de 

maneira unilateral, pelo agente revolucionario, neste caso o Governo, que nao 

recebeu do povo a legitimidade para em nome dele atuar. 

Ao contrario da Constituigao de 1937, a de 1946 teve um carater democratico, 

rompendo assim com o exagerado intervencionismo estatal. 

A Constituigao de 1967 manteve os direitos trabalhistas estabelecidos na 

constituigao anterior. 

Ja a Constituigao de 1988 trata especialmente nos artigos 7° ao 11° dos 

direitos trabalhistas. O constituinte de 1988 colocou os direitos trabalhistas como 

direitos sociais, parte que integra os direitos fundamentals. 

Ha tempos que o Governo, empresarios, parlamentares, advogados, 

seminarios juridicos e publicagoes academicas veem discutindo a rigida legislagao 

trabalhista. Essa discussao gera em torno da grande necessidade de mudangas que 

devera sofrer tal legislagao com vistas a sua flexibilizagao. 

Para muitos, a flexibilizagao e mera estrategia neoliberal de destruigao das 

conquistas sociais, em beneficio dos interesses do capital. 

Dentre os variados significados e a mais variada amplitude que a 

flexibilizagao possa apresentar, ela certamente significa o ajustamento das normas 

laborais a realidade economica, com alteragao do repertorio de categorias juridicas, 

para a solugao dos problemas de cada sociedade. 

A Constituigao Federal de 1988 no ponto de vista da flexibilizagao, permitiu a 

redugao salarial, a compensagao de horas e o encurtamento da jornada. 

A jornada de trabalho flexivel propiciou o atendimento a pretensao sindical de 

redugao das horas de trabalho, acolhendo ao mesmo tempo a demanda dos 

empregadores por maior liberdade na distribuigao dessas horas ao longo do ano, 

atraves da ampliagao do modulo de compensagao de horario - banco de horas -

que passou a ser semanal, quinzenal, mensal, semestral, trimestral e ate mesmo 
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anual. 

Antes da Constituigao de 1988 o acordo individual era a via pela qual os 

homens faziam a compensagao de horas, muitas vezes ja inserido no proprio 

contrato de trabalho. Ja as mulheres, so podiam fazer a compensagao atraves de 

convengao ou acordo coletivo de trabalho, o que foi revogado pela Lei n° 7.855/89. 

Com o advento do inciso XIII, do artigo 7° da Lei Fundamental ("Duragao do 

trabalho normal nao superior a oito horas e quarenta e quatro semanais, facultada a 

compensagao de horarios e a redugao da jornada, mediante acordo ou convengao 

coletiva de trabalho"), a compensagao de horas so pode ser feita mediante acordo 

ou convengao coletiva de trabalho. 

O sistema de compensagao de horas, tambem conhecido como banco de 

horas, e conceituado por Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino (2006, p. 202-203) da 

seguinte forma: 

E o acordo mediante o qual as horas excedentes das normais prestadas 
num dia, sao deduzidas em outros dias, ou as horas nao trabalhadas sao 
futuramente repostas, levando em consideragao um certo lapso temporal 
para a totalizacao das horas, que e chamado de modulo. 

Este modulo de compensagao passou a ser limitado a um ano conforme 

disposto no artigo 59, §2° da Consolidagao das Leis Trabalhistas, cuja nova redagao 

fora dada em 1998 ("Podera ser dispensado o acrescimo de salarios se, por forga de 

acordo ou convengao coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for 

compensado pela correspondente diminuigao em outro dia, de maneira que nao 

exceda, no periodo maximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho 

previstas, nem seja ultrapassado o limite maximo de dez horas diarias"). 

A Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT), com mais de sessenta anos, 

encontra-se obsoleta e nao mais atende as exigencias dos trabalhadores bem como 

ao mercado de trabalho, sendo muitas vezes desobedecida ou nao observada, e 

como consequencia vem perdendo legitimidade social por pelo menos tres 

fenomenos adicionais. 

O primeiro e que a fiscalizagao ao cumprimento das leis trabalhistas e 

previdenciaria, desde 1995, passa a adquirir carater principalmente de orientagao ao 

inves de autuagao. O segundo e a quase ausencia de punigao as empresas 

inadimplentes junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). O terceiro 

refere-se as normas e praticas de trabalho estabelecidas pela dinamica impetrada 
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pelos atores das negociagoes coletivas, muitas vezes sem a presenga dos 

sindicatos das respectivas categorias profissionais. 

Esses elementos incitam um nurnero elevado de contratagoes no mercado 

de trabalho que nao atendem aos pressupostos legais vigentes, como por exemplo, 

a contratagao de trabalhador assalariado, ou seja, aquele que exerce servigos de 

forma subordinada e regular, sob a forma de cooperativa de trabalho, ou de micro-

empresa ou de autonomo prestador de servigo, ou ainda principalmente por meio de 

contrato verbal, logo nao registrado em carteira de trabalho, visto este ultimo 

constituir o de menor custo, por nao ser autuado pelo Estado. 

O Direito deve adequar-se a realidade brasileira e ao mundo globalizado. 

Para que isso acontega, e necessario alteragoes para que se torne moderna, atual e 

atenda as necessidades dos trabalhadores brasileiros. 

Muitos afirmam que com a reforma da Consolidagao das Leis Trabalhistas o 

custo com a mao-de-obra diminuiria bem como os encargos trabalhistas, o Brasil 

tornar-se-ia um pais mais competitivo, o desenvolvimento economico e a geragao de 

empregos seriam estimulados e isso certamente atrairia novos investimentos para o 

pais. Sao inumeros os casos de trabalhadores que perdem seus empregos porque 

os patroes nao suportam a carga tributaria vigente no pais e que e uma das mais 

altas do mundo. 

Exemplo do que esta acontecendo foi a conversao da Medida Provisoria n° 

284 de 06 de Margo de 2006, editada pelo Presidente da Republica Luiz Inacio Lula 

da Silva, na Lei n° 11.324 de 19/07/2006 que dispoe que o patrao que assinar a 

carteira do funcionario vai poder reduzir do Imposto de Renda. Isto e sem duvida um 

grande incentivo para que nao ocorram demissoes na maior categoria profissional 

do Brasil que e composta por mais de 6.000.000 (seis milhoes) de empregados 

domesticos cuja maioria e formada por mulheres e que e a primeira a sentir os 

efeitos do aumento na carga tributaria. 

Inumeras sao as modificagoes pleiteadas tanto por empregadores quanto por 

trabalhadores, o problema esta em como fazer estas modificagoes, uma vez que os 

empresarios pedem para valer os acordos individuals ou ate mesmo os coletivos 

sobre o que fora um dia garantido pelo Estado como o FGTS, o 13° salario dentre 

tantos outros direitos e garantias conquistados pelo trabalhador em geral. Essas 

modificagoes podem extinguir com todas as conquistas obtidas pelos trabalhadores 

no decorrer dos tempos. 
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1.3. Conceito de jornada de trabalho no Brasil 

Segundo Amauri Mascaro (2003, p. 425) jornada de trabalho e 

O tempo em que o empregado permanece, mesmo sem trabalhar, a 
disposicao do empregador e quando, em casos especiais, manda computar 
como de jornada de trabalho o tempo em que o empregado se locomove 
para atingir o local de trabalho. (NASCIMENTO: 2003). 

Mauricio Godinho Delgado, (2006, p. 872) entende jornada de trabalho como 

"o lapso temporal diario em que o trabalhador presta servicos ou se coloca a 

disposicao total ou parcial do empregador, incluidos ainda nesse lapso os chamados 

intervalos remunerados". 

O artigo 58 da Consolidagao das Leis Trabalhistas conceitua de forma clara o 

que vem a ser Jornada de Trabalho: "A duragao normal do trabalho, para os 

empregados em qualquer atividade privada que nao excedera 08 (oito) horas diarias, 

desde que outro limite nao seja fixado expressamente". O referido artigo foi 

inteiramente recepcionado pelo artigo 7° da Constituigao Federal de 1988 que 

dispoe sobre os direitos dos trabalhadores: "Sao direitos dos trabalhadores duragao 

do trabalho normal nao superior a oito horas e quarenta e quatro semanais, 

facultada a compensagao de horario e a redugao da jornada, mediante acordo ou 

convengao coletiva do trabalho". 

Desta forma, a jornada de trabalho maxima permitida no Brasil e de oito horas 

diarias e quarenta e quatro semanais sendo admitida a compensagao de horarios 

(tambem conhecida por banco de horas), por acordo ou convengao coletiva, o que 

implica reconhecer a intervengao do sindicato respectivo. 

Vale ressaltar a importancia da intervengao sindical, alem da 

inadmissibilidade de tal acordo ser alterado de forma unilateral que caso ocorra, tal 

alteragao sera considerada nula, se advir prejuizos para o trabalhador mesmo que 

tenha sido feita com o consentimento deste. 

1.4. Conceito de flexibilizagao 

A necessidade de protegao ao trabalhador com vistas a se alcangar "justiga 

social" vem sendo defendida ao longo da historia: desde Robert Owen, autor de 

"New View of Society" (1812), que implantou reformas sociais em sua propria 
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fabrica; passando pela Primeira Internacional Socialista (1864) em que atuaram 

Marx e Engels; pela Enciclica Rerum Novarum (1891) do Papa Leao XIII; ate a 

criagao da Organizacao Internacional do Trabalho (OIT), constituida em 1919 pelo 

Tratado de Versalhes - vinte e sete anos antes de se vincular a propria Organizacao 

das Nacoes Unidas. 

Sucede que o passar dos anos acabou testemunhando a crescente e 

excessiva rigidez das normas de protecao ao trabalhador de tal maneira que se 

chegou a necessidade de se flexibilizarem alguns direitos como mecanismo para 

tornar possivel um controle relativo sobre um dos problemas sociais mais graves 

deste fim de seculo, o desemprego. 

Foi na decada de 60 que surgiu na Europa a ideia, doutrina ou principio da 

flexibilizagao. Na Italia, pais em que havia uma a excessiva rigidez da legislagao 

sobre salarios, a flexibilizagao das normas trabalhistas apresentou uma relevante 

evolugao na segunda metade da decada de 70. Aquela epoca, foram negociados 

diversos acordos tripartites (entre Estado, sindicatos e empregadores), com o 

objetivo de diminuir o desemprego. 

Existem situagoes que demonstram hipoteses de flexibilizagao: referido 

instituto pode ser relacionado com o mercado de trabalho, com o salario, com a 

jornada de trabalho ou ainda com as contribuigoes sociais. Trata-se de uma 

adaptabilidade das normas trabalhistas face as mudangas ou as dificuldades 

economicas, sob a alegagao de que a rigidez traria aumento do desemprego. 

No caso do Brasil, de acordo com a Constituigao de 1988, pode haver 

redugao de direitos trabalhistas em tres casos, quais sejam: redugao do salario, 

redugao da jornada de oito horas diarias, ou da jornada de seis horas para o 

trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento (Sao direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que visem a melhoria de sua 

condigao social: VI - Irredutibilidade de salario, salvo disposto em convengao ou 

acordo coletivo; XIII - Duragao do trabalho normal nao superior a oito horas diarias e 

quarenta e quatro semanais, facultada a compensagao de horarios e a redugao da 

jornada, mediante acordo ou convengao coletiva de trabalho; XIV - Jornada das seis 

horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 

negociagao coletiva (Constituigao da Republica Federativa do Brasil). Apenas esses 

tres direitos podem ser flexibilizados, cabendo as partes determinar as normas que 

passarao a reger suas relagoes, de acordo com seus interesses, mediante acordo 
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ou convengao coletiva de trabalho - entendida aqui como misto de contrato e lei. 

Assim, admite-se a redugao salarial, ou a diminuigao da jornada de trabalho, 

muitas vezes em troca de garantias que, por forga das circunstancias aferidas, sao 

mais vantajosas para determinada categoria de trabalhadores. Existem decisoes do 

Egregio Tribunal Superior do Trabalho (TST) nesse sentido e dentre elas pode-se 

destacar: 

Legal e juridica a flexibilizagao da duragao da jornada de trabalho diaria, 
obedecido o comando constitucional, no concernente ao acordo coletivo de 
trabalho, e tendo em conta peculiaridades das atividades profissionais e 
economicas que a requerem em nome do bem comum (TST, RO-DC 
218.804/95.3, Armando de Brito, Ac, SDC 704/96). 

No que tange a possibilidade de diminuigao da jornada de trabalho, verifica-

se, de inicio, que, consoante reza o artigo.7°, XIII da Constituigao Federal, a duragao 

do trabalho no Brasil nao pode ser superior a 8 horas diarias e 44 semanais, mas e 

permitida a redugao por acordo ou convengao coletiva de trabalho. A redugao da 

jornada sem diminuigao dos encargos e, em principio, benefica para o trabalhador. 

Entretanto, pode ser inconveniente para o empregador se acarretar diminuigao do 

nivel de competitividade de sua empresa. Dai a necessidade de acordo entre as 

partes. A redugao ou flexibilizagao da jornada pode ser encontrada sob variadas 

formas. Podem-se citar, entre outros exemplos, o horario flexivel, o banco de horas 

(sistema de compensagao de horas-extras) e o sistema norte-americano do "lay-off', 

ocasiao em que o empregado descansa em periodos de queda na produgao, 

podendo o empregador pagar parte do salario e menos encargos sociais durante o 

periodo. 

Para Arturo Hoyos (Revista Eletronica, ano II, n° 24, Ano 2006, Tribunal 

Regional do Trabalho da 4 a Regiao), a flexibilizagao laboral se traduz pelo uso dos 

instrumentos juridicos que permitam o ajustamento da produgao, emprego e 

condigoes de trabalho a celeridade e permanencia das flutuagoes economicas, as 

inovagoes tecnologicas e outros elementos que requerem rapida adequagao. 

Segundo o jurista frances Jean Claude Javillier (Revista Eletronica, 30 de 

margo de 2004, Tribunal Superior do Trabalho), a flexibilizagao e de protegao, de 

adaptagao e de desregramento. A flexibilidade de protegao visa a uma combinagao 

das normas heteronomas e autonomas em sentido favoravel aos trabalhadores. A 

flexibilidade e de adaptagao, atraves de disposigoes in pejus, como estrategia 
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sindical em face das dificuldades ou da crise economica, buscando preservar os 

interesses dos assalariados. 

Doutrinadores europeus como Giuseppe Pera (Revista Eletronica, ano 2005, 

Tribunal Superior do Trabalho) e Couturier (Revista Eletronica, ano 2005, Tribunal 

Superior do Trabalho), sustentam que e indispensavel conjugar o maximo de justica 

social possivel com a garantia de eficiencia e do desenvolvimento economico. 

Admitindo-se, na Europa, um direito do trabalho em crise ou de emergencia. 

Como se pode perceber, existem inumeros significados e a mais variada 

amplitude para a flexibilizagao, entretanto, pode-se agrupar todos esses significados 

e conceituar a flexibilizagao como o ajustamento das normativas laborais a realidade 

economica, com alteragao, maior ou menor, do repertorio de categorias juridicas, a 

fim de contribuir para a solugao dos problemas de cada sociedade e ensejar a 

governabilidade. 

E atraves da flexibilizagao que empregadores e empregados tentam chegar o 

mais proximo possivel da realidade economica, social e institucional, para juntos 

regular de forma eficaz o mercado de trabalho, tendo com objetivos o 

desenvolvimento economico e o progresso social. 

Os acordos coletivos derrogatorios de normas estatais sao caracteristicos da 

flexibilizagao normativa. A lei permanece imperativa apenas quanto ao contrato 

individual de trabalho, perante o contrato coletivo, torna-se norma dispositiva. 

Dessa forma, segundo Luiz Carlos Amorim Robortella (2004, p.97), 

flexibilizagao e a maneira pela qual empregados e empregadores regulamentam as 

normas trabalhistas de forma que o mercado de trabalho se adapte da melhor forma 

possivel a realidade economica, social e institucional, visando o desenvolvimento 

economico, o progresso e a diminuigao do desemprego. 

1.5 Banco de horas 

Para entender o que e banco de horas, antes se faz necessario diferenciar 

jornada de trabalho de horario de trabalho e duragao de trabalho. 

Horario de trabalho pode ser abarcado como o lapso temporal diario 

compreendendo o inicio ate o seu termino em que o empregado presta servigos ao 

empregador. 

A duragao de trabalho tern um sentido mais amplo envolvendo nao so a 
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jornada diaria, mas as ferias e o descanso semanal remunerado. 

A jornada de trabalho, por sua vez, compreende o numero de horas diarias 

prestadas pelo trabalhador ou estando a disposicao do empregador, sendo um dos 

mais importantes institutos juridicos do direito do trabalho, (CAVALCANTI, 2003, p. 

534). 

Segundo Octavio Bueno Magano (1992, p. 22), jornada de trabalho e: "o 

tempo diariamente dedicado ao empregado". 

Banco de horas consiste em um sistema em que as horas extras trabalhadas 

podem ser compensadas no periodo maximo de um ano. 

Antes a compensagao so poderia ser feita semanalmente. Tal sistema foi 

regulamentado pela Lei n° 9.601/98, apesar de ja previsto na Constituigao Federal 

de 1988, artigo 7°, inciso XIII. 

Dentro do ano a compensagao deve ser feita de modo que, ao final do 

periodo, o empregado nao tenha trabalhado alem da sua jornada anual. Assim, um 

empregado que realiza 44 horas semanais, no periodo de um ano, tera uma jornada 

anual de 2002 horas e 25 minutos e devera chegar ao final do ano com esta jornada 

cumprida nao deve existir credito ou debito de horas. 

Tal sistema somente e possivel por meio do estabelecimento de acordo ou 

convengao coletiva de trabalho ou acordo individual salvo se houver norma coletiva 

em sentido contrario conforme disposto no artigo. 59, §2° da Consolidagao das Leis 

Trabalhistas ("Podera ser dispensado o acrescimo de salario se, por forga de acordo 

ou convengao coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado 

pela correspondente diminuigao em outro dia, de maneira que nao exceda, no 

periodo maximo de 01 (um) ano, a soma das jornadas semanais de trabalho 

previstas, nem seja ultrapassado o limite maximo de 10 (dez) horas diarias"). 

O Tribunal Superior do Trabalho entende da seguinte forma: 

E valido o sistema de compensagao de horario quando a jornada adotada e 
a denominada "semana espanhola", que alterna a prestacao de 48 horas 
em uma semana e 40 horas em outra, nao violando os arts. 59, §2°, da CLT 
e 7°, XIII da CF/1988 o seu ajuste mediante acordo ou convengao coletiva 
de trabalho. (TST, SDI-1, Orientagao Jurisprudencial 323). 

O periodo maximo de 01 (um) ano nao impede que empresas, industrias, ou 

seja, que o empregador estipule outro periodo, desde que nao superior ao maximo 

estipulado em lei, depende do que fora acordado entre empregador e representantes 
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da classe trabalhadora (sindicatos) por meio de acordo ou convengao coletiva. 

Caso acontega do trabalhador ser dispensado antes do decurso do prazo 

para a efetivagao da compensagao, as horas trabalhadas e nao compensadas serao 

pagas em dinheiro pelo empregador com o adicional de no mlnimo 50% (cinquenta 

por cento) conforme previsto no artigo 7°, XVI, da Constituigao Federal de 1988 

("Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que visem a 

melhoria de sua condigao social: XVI - Remuneragao do servigo extraordinario 

superior, no minimo, em cinquenta por cento a do normal"). 

Vale salientar que cada categoria tern o seu percentual de horas extras 

estipulados em acordo ou convengao coletiva. Se o oposto ocorrer, ou seja, se o 

empregado estiver devendo horas para a empresa, estas horas nao poderao ser 

descontadas, posto que o ato da dispensa decorre do poder potestativo do 

empregador e atende as suas necessidades. Alem do mais, o banco de horas foi 

criado para atender a uma necessidade empresarial uma vez que proporciona as 

empresas maior possibilidade de adequar a atividade dos trabalhadores as 

necessidades da produgao, impedindo possiveis cortes no numero de empregados. 

Os trabalhadores ha muito ja aspiravam por tal instituto, principalmente os do 

ABC paulista, pois encontraram no banco de horas uma maneira de evitar um 

aumento no numero de demissoes. 

A compensagao de horas nao esta restrita a iniciativa privada; empresas 

publicas e sociedades de economia mista tambem adotam este sistema. 

Como exemplo, pode ser citada a CHESF (Companhia Hidro Eletrica do Sao 

Francisco), subsidiaria das Centrais Eletricas Brasileiras S/A - Eletrobras, onde o 

registro e controle de frequencia dos funcionarios sao feitos de forma automatica por 

meio da sistematica do horario movel, composto de duas partes: Nucleo - 08:30 as 

11:30 h / 14:00 as 17:00 h e o flexivel - 07:45 as 08:30 h / 11:30 as 14:00 h /17:00 

as 18:45. 



CAPlTULO 2 RAZOES DA FLEXIBILIZAQAO DO HORARIO DE TRABALHO 

2.1 Estado x mercado 

Muitos defendem que o Estado continue como o guardiao dos direitos basicos 

da classe trabalhadora, pois, deve, em nome da Justiga, intervir na regulamentagao 

do trabalho, protegendo os trabalhadores, santificando os dias de descanso, 

limitando a duragao do trabalho restringindo o das mulheres e das criangas, e, 

sobretudo, velando pela justiga dos salarios. Outros querem a total abstengao do 

Estado nas relagoes de trabalho, prevalecendo o convencionado sobre o legislado, 

retroagindo assim no tempo, epoca em que o Estado nao intervinha nas relagoes de 

emprego e as condigoes de trabalho eram precarias. 

O mercado a cada dia que passa exige do trabalhador qualificagao e vai, 

pode-se dizer, afunilando. O desemprego e uma doenga que atinge nao so o Brasil, 

mas tambem os paises desenvolvidos como Italia e Holanda. 

Com a escassez de trabalho, os trabalhadores sao praticamente obrigados a 

aceitar as condigoes impostas pelos empresarios sob o risco de perderem seus 

empregos mesmo que tais condigoes sejam incompativeis com o que esta previsto 

na Consolidagao das Leis Trabalhistas, prevalecendo assim a "Lei do Silencio", onde 

os trabalhadores nao denunciam com medo de perder seus empregos ou mesmo de 

nao conseguirem outro no caso de serem demitidos por ter denunciado. 

Os empresarios, no mundo capitalista em que vivemos, procuram se 

estabelecer em locais onde obterao lucros, a maioria deles nao se preocupa na 

criagao de novos empregos, mas sim em baixar ao maximo seus custos de 

produgao, principalmente aqueles relativos aos encargos sociais. E o que ocorre na 

China e ate mesmo no Brasil, onde trabalhadores fugindo do desemprego na cidade 

onde vivem migram para Sao Paulo ou outras cidades em busca de emprego e 

terminam se submetendo a condigoes precarias de sobrevivencia, muitas vezes 

trocando uma refeigao por horas de trabalho, nao muito raro, ocorrendo o trabalho 

escravo. 

Esta migragao para os grandes centros urbanos acarreta num desordenado 

processo de urbanizagao assim descrito por Gilberto Dupas (1999, p. 202): 

No caso do Brasil fortes alteracoes de dinamica populacional levaram o 
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pais a uma dramatica urbanizacao nesse ultimo meio seculo. As cidades 
brasileiras passaram de 123 para 130 milhoes de pessoas, constituindo um 
dos maiores processos de deslocamento populacional da historia mundial. 
A pobreza, que havia se transformado em fenomeno tipicamente 
metropolitano, a partir dos anos oitenta contaminou as medias e pequenas 
cidades do pais, ate entao preservadas em sua qualidade de vida. Como 
decorrencia, explodiu o mercado de trabalho urbano informal e flexivel, 
especialmente a partir da abertura economica, com a ruptura definitiva do 
antigo paradigma do mercado de trabalho. Em apenas uma decada alterou-
se a ocupacao predominante de formal para informal (...). (Economia Global 
e Exclusao Social - Ed. Paz e Terra- 1999 -p. 202). 

2.2 Globalizagao x flexibilizagao 

Pode-se afirmar que a tao propalada "globalizagao" e um processo antigo. 

Teve seu inicio logo no periodo dos grandes descobrimentos, no seculo XV. Com 

efeito, as expedigoes lideradas pelo navegante genoves Cristovao Colombo e 

financiadas pelo Reino de Castilla y Aragon romperam, em 1492, o isolamento entre 

o "Velho" e o "Novo Mundo" e implicaram crescente contato entre os paises entao 

existentes. 

No seculo XIX, a Revolugao Industrial, com as inovagoes tecnicas e 

tecnologicas nas industrias e nos transportes, permitiu maior integragao do mundo -

por meio da intensificagao das trocas mercantis e do incremento de investimentos no 

estrangeiro - alem de ter ensejado a necessidade de organizagao sindical, para a 

defesa de minimas condigoes de trabalho em uma epoca de degradante exploragao 

do operariado. 

No periodo pos - Segunda Guerra, fenomeno de importancia foi a expansao 

acelerada das empresas multinacionais (ou corporagoes transnacionais) e 

conglomerados financeiros (registre-se que o numero de transnacionais em 1970 se 

situava em torno de 7.000; ja em 1992, estimava-se em 37.000 ). Com a 

reconstrugao do Japao e da Alemanha, ali se modernizaram as industrias e as 

relagoes de trabalho. Os novos padroes industrials revelaram os limites dos modelos 

Keynesianos de gestao publica e doutrinas neo-liberais expressaram as novas 

necessidades apresentadas, convulsionando os modelos de regulagao politica 

tradicionais. 

Nas ultimas decadas, a revolugao tecnologica seria mais uma etapa do 

processo em tela. Os principals ajustamentos que estao ocorrendo nas relagoes 

internacionais apresentam a marca da competitividade e das rapidas 

transformagoes, notadamente na area de Ciencia & Tecnologia. De fato, verifica-se 
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a emergencia de tecnologias que perpassam todos os setores da atividade 

economica, como a microeletronica e a informatica. 

A competigao internacional agora esta centrada nos aspectos economicos e 

cientifico-tecnologicos. Capacitacao em tecnologia e em recursos humanos 

passaram a ser elementos de importancia maior do que consideragoes geopoliticas 

relacionadas aos fatores tradicionais de poder, como recursos naturais. Com efeito, 

a capacitagao tecnologica tern sido apontada como elemento cada vez mais 

determinante na aferigao do grau de desenvolvimento de um pais. Ademais, torna-

se cada vez mais importante a qualificagao da mao-de-obra para lidar com novas 

tecnologias, sob pena de perda de competitividade. 

Como se depreende do breve historico acima delineado, caracteristica 

dominante do cenario internacional da atualidade esta no conceito de "globalizagao". 

Muito se fala a proposito desse termo, mas nao se procura uma definigao 

precisa, consensual e abrangente. Certo e que a abertura a que vem se submetendo 

as economias de praticamente todos os paises anuncia o avango da 

internacionalizagao dos circuitos economicos, financeiros e tecnologicos. Trata-se da 

globalizagao vertiginosa da economia mundial, que apresenta varias acepgoes. 

Uma primeira acepgao e a de encurtamento das distancias do mundo pela 

maior acessibilidade proporcionada pelos modernos meios de transportes e de 

comunicagoes; uma segunda interpretagao reside na forga evidente dos mercados 

sobre os Estados, a partir da rapida expansao das transnacionais desde o pos 

Segunda Guerra; uma terceira fala do fenomeno da "financeirizagao". 

Ha, na verdade, varios niveis de internacionalizagao: a) o comercial -

homogeneizagao das estruturas de demanda e oferta com empresas que 

estabelecem contratos de terceirizagao com produtores locais e comercializam os 

produtos sob suas proprias marcas (ex: Nike, Benetton, Carrefour), o que representa 

maior circulagao de bens e servigos; b) o produtivo - fenomeno da produgao 

internacional de um bem para o qual muitas economias contribuem com diferentes 

insumos, acarretando a ideia de "industria global"; c) o financeiro - aumento do fluxo 

de capitais, decorrente da automagao bancaria e da desregulamentagao dos 

mercados financeiros mundiais, que atrai volume crescente de recursos da esfera 

produtiva (desde os anos 80, bancos vem cedendo espago para instituigoes nao-

bancarias, como fundos de pensao e companhias de seguro); d) o cultural - os 

mesmos instrumentos que permitem o aumento vertiginoso do fluxo de capitais 
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(redes eletronicas, televisao, satelites) constituem o atual sistema de comunicagao e 

cultura. A globalizagao nao significa mais intercambio e troca entre estados-nagoes, 

mas a produgao em escala global de uma cultura mundial integrada que aponta 

tanto para uma hibridizagao como para uma homogeneizagao entre o nacional e o 

global; e) o tecnologico - incremento quantitative e qualitative das redes mundiais de 

comunicagao e informagao. 

De um modo generico, enfim, pode-se utilizar o termo em tela para designar a 

crescente e acelerada transnacionalizagao das relagoes economicas, financeiras, 

comerciais, tecnologicas, culturais e sociais que vem ocorrendo especialmente nas 

ultimas duas decadas. 

O fato e que aquilo que se convencionou chamar de "globalizagao" tornou-se 

fator de influencia nas decisoes de governo, dos agentes economicos aos 

legisladores. 

Constata-se, assim, a existencia de nova realidade, dinamica, que, ao 

apresentar novos problemas, reclama solugoes novas. 

A falta da instrumentos sofisticados de analise macroeconomica que levem 

em consideragao os mais variados e dinamicos fatores, nao parece ser possivel 

fazer provisoes absolutamente seguras e definitivas acerca dos efeitos da 

"globalizagao" sobre o nivel de emprego interno. Ha mais argumentos meramente 

especulativos do que cientificamente seguros. 

De qualquer sorte, parece razoavel supor, com relativa margem de seguranga 

e com o respaldo de diversas analises recentes, que esse processo podera, em 

tese, gerar aumento no nivel geral de desemprego. Entende-se que seria 

consequencia direta do aumento da competitividade, com a entrada no pais de 

produtos estrangeiros de melhor qualidade e menor prego. Ademais, a busca da 

competitividade implicaria a necessidade de diminuigao progressiva da forga de 

trabalho empregada - devido a necessidade de redugao dos encargos sociais - o 

que tambem redundaria em desemprego. Convem ressaltar ainda que as empresas 

transnacionais procuram instalar suas subsidiarias em paises cujas normas 

reguladoras do sistema de empregos sao mais flexiveis. Tambem nao se pode 

esquecer que o avango tecnologico parece prenunciar o fim de diversas tarefas, o 

que implicaria o fim de empregos em setores especificos. Diante desse quadro, 

cumpre analisar detidamente o problema com vistas a procurar indicar algumas 

possiveis solugoes, ainda que necessariamente incompletas. 
UFCG - CAMPUS DE SOUSA 
BIBLIOTECA SETORIAL 
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A Igreja reconhece o trabalho como uma atividade nobre, relacionada a obra 

criadora do proprio Deus. O trabalho, na verdade, e, antes de tudo, um direito, e a 

ordem economica que Ihe rejeitar [o trabalho], recusa-lhe o direito a sobreviver. 

Lembrando disposicoes constitucionais, o valor social do trabalho e um dos 

cinco fundamentos da Republica Federativa do Brasil, conforme preceitua o art. 1° 

da Constituigao Federal de 88; o trabalho e o maior bem do trabalhador e constitui a 

base da ordem social (artigo 193); e a busca do pleno emprego e um dos principios 

da ordem economica (artigo 170, inciso VIII). 

A negagao do trabalho ao ser humano constitui privagao das mais penosas e 

as consequencias do desemprego na vida de uma pessoa podem assumir contornos 

especialmente dramaticos. O desespero e a angustia decorrentes do desemprego 

criam, muitas vezes, situagoes insustentaveis, podendo culminar na dissolugao 

familiar e, ate mesmo, no aumento da criminalidade - de que sao exemplos 

inumeros casos constantemente veiculados pela imprensa. Assim, indiretamente ou 

nao, o desemprego pode ter repercussao ate em outro ramo do Direito: o Penal. O 

problema, pois, e seriissimo. 

Dados da Organizagao Internacional do Trabalho (OIT) indicam que ha cerca 

de oitocentos milhoes de desempregados no mundo, o nivel mais alto desde a 

Grande Depressao, nos anos 30. 

Pesquisa do IBGE indica que a taxa de desemprego no Brasil em 1997 

(5,66%) foi quase 50% maior do que em 1990 (3,93%) e 7% em 1998. No ano de 

2005, de acordo com o IBGE, a taxa ficou em 9,3%. O desemprego se alastra e 

causa ansiedade: de acordo com pesquisa do IBOPE, 83% das pessoas 

entrevistadas na primeira semana de fevereiro de 2007 temem perder o emprego. 

Consoante dados da Confederagao Nacional das Industrias (CNI), o setor 

industrial brasileiro fechou pelo menos 320 mil postos de trabalho nos ultimos anos. 

Se forem incluidos os trabalhadores informais, sem carteira assinada, o numero 

chega a 560 mil. 

Esses numeros atestam a gravidade da questao e demonstram que o 

desemprego, hoje, e um problema mundial, global. Em paises como a Franga e a 

Italia, constitui preocupagao prioritaria para seus governos. Na Franga, a Assembleia 

Nacional aprovou, em 10.02.98, Projeto de Lei que preve a redugao da duragao 

semanal de trabalho de 39 para 35 horas, em todo o pais. Pretendeu-se, com essa 

medida, char novos postos de trabalho naquele pais, cujo taxa de desemprego era 
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da ordem de 12%. A medida causou grande polemica em todos os setores da 

sociedade francesa. De acordo com pesquisa feita por uma revista local, 64% dos 

franceses (notadamente simpatizantes de esquerda) sao favoraveis a redugao da 

jornada de trabalho. Mas ha divergencias ate mesmo entre diferentes grupos de 

empregadores, visto que os pequenos empresarios se sentem prejudicados. 

Na Italia, as empresas locais acreditam que a redugao da duragao de trabalho 

implicara aumento dos custos e diminuigao da produgao. Assim, 27% das empresas 

pensam na possibilidade de transferir a produgao para o exterior; 54% contratariam 

outras empresas para a produgao de parte do trabalho; e 40% acelerariam o 

processo de automagao. 

Em todos os casos, a unica questao em torno da qual parece haver 

consenso se refere a tendencia de que a competitividade internacional oriunda do 

processo de "globalizagao" pode estar acarretando um incremento nas taxas de 

desemprego em praticamente todos os paises. 

Assim, admitindo-se como premissa verdadeira o fato de que o processo 

denominado "globalizagao" pode provocar aumento nas taxas de desemprego no 

Brasil e no mundo, o que pode ser feito no ambito do Direito do Trabalho para 

enfrentar esse problema? 

O mercado esta cada vez mais competitive e grande o numero de 

trabalhadores brasileiros que recorrem ao mercado informal ou ate mesmo se 

submetem a condigoes de trabalhos subumanas para garantir seu sustento e o da 

sua familia sob a alegagao de que se nao agirem dessa forma, o empregador nao 

exitara em substitui-los. 

Muitas vezes chegam a trabalhar cerca de dez ou doze horas diarias sem 

compensar ou ate mesmo sem receber o valor da hora extra que Ihe e devido por lei. 

Vivemos hoje uma epoca em que os varios paises do mundo tern intensa 

comunicagao, nao so sob o aspecto das informagoes, mas tambem dos 

relacionamentos politicos e economicos que estabelecem entre si. Desse modo, 

diante dessa realidade, nao ha como um pais atualmente viver de forma 

independente das demais nagoes e dos organismos mundiais que constituem blocos 

na defesa de interesses preestabelecidos, exatamente pelas relagoes que ha entre 

os varios participes desses grupos e da interdependencia que se cria. 

A Comunidade Europeia e o Mercosul sao exemplos desses grupos que 

constituem dois blocos de paises cujo objetivo e a integragao dos participates, com 
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a criagao de beneficios para seus integrantes e sistema de atuagao conjunta, de 

modo a privilegiar o relacionamento entre os integrantes do bloco e tracar uma agao 

conjunta em relagao aos terceiros. 

A constituigao dessas comunidades de paises e suas atividades produzem 

efeitos no campo das relagoes de trabalho como afirma Ari Possidonio Beltran 

(1996, pp. 307-308): 

Talvez nao estejam ainda bem definidas as consequencias que as 
comunidades economicas trarao para as relagoes de trabalho, mas, por 
certo, elas serao profundas. Para ficarmos num exemplo domestico: os 
argentinos alegam temer o dumping social sob a alegagao de que no Brasil 
o parque industrial e mais diversificado e competitivo e o salario minimo e 
bem menor. Culpa-se, ademais, a invasao de produtos brasileiros como 
favor agravante do atual indice de desemprego. 



CAPiTULO 3 A FLEXIBILIZAQAO DO HORARIO DE TRABALHO NO DIREITO 
BRASILEIRO: COMPENSAQAO DE HORAS 

3.1. Por que a flexibilizagao do horario de trabalho? 

O Direito precisa ser encontrado no meio social, de maneira a garantir a 

menor distancia possivel entre a norma juridica e a realidade. 

As politicas economicas e sociais existentes exigem reformas da lei 

trabalhista, para que sejam alcancados objetivos como a geracao de novos 

empregos, aumento da produtividade, ampliacao do nivel tecnologico e a atenuagao 

da crise economica. 

Como ja foi dito anteriormente, a possibilidade de haver flexibilizagao da 

jornada de trabalho surgiu de uma necessidade dos empresarios, foi uma alternativa 

para diminuir os custos com o pagamento da mao - de - obra nos casos em que se 

fazia, ou melhor, ainda se faz necessario as horas extras, pois com a flexibilizagao, 

os empresarios nao mais fazem jus ao pagamento do percentual minimo de 50% 

(cinquenta por cento), garantido na Consolidagao das Leis Trabalhistas ("A duragao 

normal do trabalho podera ser acrescida de horas suplementares, em numero nao 

excedentes de 02 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e empregado, 

ou mediante contrato coletivo de trabalho") em seu art.59 §1° cc a Constituigao 

Federal de 1988, artigo 7°, XVI, Constituigao Federal de 1988), sobre cada hora 

extra trabalhada, deixando assim de ter um custo extra, o que para eles tornava-se 

muito oneroso, acarretando desemprego alem de repassar os custos para os 

consumidores. 

Trata-se de um sistema que agracia mais aos empresarios, que muitas vezes 

obrigam o empregado a trabalhar no seu limite maximo de horas sem ter que 

desembolsar a mais por isso sob pena de perder o emprego do que aos 

empregados, pois as horas sao compensadas conforme a necessidade do 

empregador. 

Entretanto, ha doutrinadores como Luiz Carlos Robortella (2005, p. 204) que 

em seu livro O Moderno Direito do Trabalho, que entendem que a flexibilizagao da 

jornada de trabalho propicia o atendimento a pretensao sindical de redugao das 

horas de trabalho. Ao mesmo tempo acolhe a demanda dos empregadores por 

maior liberdade na distribuigao delas ao longo do ano, atraves da ampliagao do 
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modulo de compensagao horario que passou a ser quinzenal, mensal, trimestral, 

semestral, mas sendo respeitado sempre o limite maximo de um ano. 

Mas na verdade quern perde com tudo isso e o empregado que e a parte 

hipossuficiente da relacao de trabalho visto que, numa economia como a do Brasil 

que nao oferece estabilidade no emprego e que a cada dia que passa as garantias 

conquistadas pelos trabalhadores com tanto sacrificio e luta vao se extinguindo, pois 

cada vez mais o convencionado entre as partes vai se sobrepondo ao legislado, 

ficando o trabalhador obrigado a concordar com as exigencias impostas pelos 

patroes para nao perdero emprego. 

E o empresario quern decide o momento da realizacao das horas extras e o 

momento de compensa-las, cabendo ao trabalhador apenas aceitar a "proposta", ou 

melhor, aceitar o que Ihe e imposto. 

3.2 Compensagao de horas 

A compensagao de horas consiste em o trabalhador cumprir jornada inferior a 

normalmente estabelecida no caso de haver menor produgao, sem prejuizo do 

salario ou de ser dispensado. Havendo maior produgao ha compensagao de horas, 

sendo assim, podera o trabalhador prestar servigo mais horas por dia, compensando 

as horas nao trabalhadas durante a baixa produgao. 

3.2.1 Validade do acordo individual para a compensagao de horas 

De acordo com a nova sumula 85 do Superior Tribunal do Trabalho (TST), 

revisada em 20 de abril de 2005 atraves da Resolugao n°129/2005 e que teve sua 

redagao alterada, dispoe que: 

I. A compensagao de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo 
individual escrito, acordo coletivo ou convengao coletiva. 
II. O acordo individual para compensagao de horas e valido, salvo se 
houver norma coletiva em sentido contrario. 
III. O mero nao-atendimento das exigencias legais para a compensagao de 
jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tacito, nao implica a 
repetigao do pagamento das horas excedentes a jornada normal diaria, se 
nao dilatada a jornada maxima semanal, sendo devido apenas o respectivo 
adicional. IV. A prestagao de horas extras habituais descaracteriza o acordo 
de compensagao de jornada. Nesta hipOtese, as horas que ultrapassarem a 
jornada semanal normal deverao ser pagas como horas extraordinarias e, 
quanto aquelas destinadas a compensagao, devera ser pago a mais 
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apenas o adicional por trabalho extraordinario. (ex-OJ n° 220 - Inserida em 
20.06.2001) Compensagao de jornada. (incorporadas as Orientagoes 
Jurisprudenciais n°s 182, 220 e 223 da SDI-1)-Res.129/2005 - DJ 20.04.05. 

Conforme pode ser visto na Sumula 349 do Tribunal Superior do Trabalho: 

Acordo de compensagao de horario em atividade insalubre, celebrado por 
acordo coletivo. Validade: A validade de acordo coletivo ou convengao 
coletiva de compensagao de jornada de trabalho em atividade insalubre 
prescinde da inspegao previa da autoridade competente em materia de 
higiene do trabalho (art. 7°, XIII, da CF/1988; art. 60 da CLT). 
(Res. 60/1996, DJ 08.07.1996). 

E o mesmo entendimento do Guardiao da Constituigao brasileira, o STF: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO DE COMPENSAQAO DE 
HORARIO EM ATIVIDADE INSALUBRE. DESPROVIMENTO. Verificando o 
Eg. TRT que, no periodo de vigencia do acordo entabulado nos autos da 
revisao do dissidio coletivo, nao havia previsao de possibilidade de 
compensagao da jornada de trabalho realizado em ambiente insalubre, nao 
ha que falar em aplicagao do Enunciado n° 349/TST. Agravo de 
instrumento a que se nega provimento.' (AI-AgR 539813 / RS - RIO GRANDE 
DO SUL AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator(a): Min. 
SEPULVEDA PERTENCE. Julgamento: 14/06/2005. Orgao Julgador: 
Primeira Turma. 

O acordo individual para compensagao de horas e valido, salvo se houver 

norma coletiva em sentido contrario (ex - OJ n°. 182 inserida em 08.11.2000) e 

devera observar os seguintes criterios: 

1 - Quando da decisao de flexibilizagao da jornada de trabalho as empresas 

comunicarao com uma antecedencia minima de 10 (dez) dias o Sindicato 

Profissional; 

2 - A flexibilizagao da jornada de trabalho sera adotada por votagao secreta 

acompanhada por 01 (um) membro do Sindicato Profissional, mediante aprovagao 

de 62% (sessenta e dois por cento) dos empregados em efetivo exercicio de suas 

fungoes; 

3 - Se o Sindicato Profissional, convocado com 10 (dez) dias de antecedencia, 

nao comparecer em horario de 1 a (primeira) convocagao, a Assembleia sera 

procedida em 2 a (segunda) mesmo sem a sua presenga; 

4 - As empresas poderao optar pela supressao dos dias nao trabalhados ou 

pela compensagao em outra oportunidade, sem que as horas destinadas a esta 

compensagao sejam consideradas como extras, sempre limitado ao maximo de 05 
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(cinco) dias por mes; 

5 - Caso as empresas optem pela compensagao, podera a mesma ser feita no 

maximo durante 02 (duas) horas diarias de segunda a sexta-feira ou aos sabados, 

sempre se assegurando um sabado livre por mes, de preferencia aquele apos o 

pagamento mensal; 

6 - As empresas comprometem-se, caso adotem no regime de flexibilizagao a 

supressao de horas, a pagar 50% (cinquenta por cento) das horas suprimidas; 

7 - No caso da empresa adotar o regime de supressao de dias de trabalho na 

jornada flexivel, acorrendo a demissao do empregado em ate 02(dois) meses apos o 

termino do regime de tal jornada, a empresa pagara o valor dos 50%(cinquenta por 

cento) restantes das horas suprimidas; 

8 - No caso de pedido de demissao pelo empregado sera descontado do 

mesmo os dias nao trabalhados e eventualmente pagos pela empresa; 

9 - O prazo de duragao do referido regime sera de ate 90 (noventa) dias, 

podendo ser renovado, mediante nova votagao, por apenas uma oportunidade por 

periodo de ate 90 (noventa) dias, com inicio da vigencia da presente Convengao; 

10 - O cancelamento desta jornada flexivel podera ser feito a qualquer 

momento mediante comunicagao ao Sindicato Profissional e aos empregados; 

11 - A jornada flexivel podera ser adotada em toda a empresa, em unidades 

fabris ou em linhas de atividades, de conformidade com a conveniencia das 

empresas; 

12 - A redugao decorrente da jornada flexivel nao implicara em prejuizos aos 

empregados relativos a 13° (decimo - terceiro) salario, ferias e repousos semanais 

remunerados. 

Entretanto, como ja foi dito anteriormente, o empregado muitas vezes se 

submete as imposigoes a ele impostas e o acordo individual fica apenas na pratica 

com o status de "lei morta". 

E necessario que o Ministerio Publico do Trabalho promova uma maior 

fiscalizagao desses contratos e que haja uma punigao mais severa para os 

infratores. 

3.2.2. Redugao da jornada de trabalho e limitagoes do trabalho extraordinario 

No Brasil, a luta pela redugao da jornada de trabalho coincide com o 
UFCG - CAMPUS DE SOUSA 
BIBLIOTECA SETOfflAL 



32 

surgimento das primeiras industrias. Entre o final do seculo XIX e o inicio do seculo 

passado quando foram instaladas as primeiras industrias no pais a carga horaria era 

de 12 (doze) a 15 (quinze) horas diarias. As primeiras manifestacoes contrarias a 

jornadas tao longas nao tardaram a acontecer. 

Em 1907 a primeira greve geral, que envolveu trabalhadores de Sao Paulo, 

Campinas, Santos, Ribeirao Preto e Rio de Janeiro, obteve exito reduzindo algumas 

jornadas para 10 (dez) horas e ate mesmo para 8 (oito) horas. 

Em 1912 os sapateiros e os texteis de Sao Paulo tambem fizeram greve. Os 

sapateiros conseguiram a redugao para 8h30' diarias. 

Em 1917 e conquistada para todo o Estado da Bahia a redugao da jornada de 

trabalho para 8 (oito) horas diarias. Essa regulamentagao so veio a aparecer 

nacionalmente na Constituigao de 1934 que fixou a jornada diaria de 8 (oito) horas e 

a semanal de 48 (quarenta e oito) horas. Porem, nesse mesmo momento, uma lei 

regulamentar institui a possibilidade da execugao de ate duas horas extraordinarias. 

Em meados da decada de 80 varias categorias, mas principalmente os 

metalurgicos de Sao Paulo, conquistaram a jornada de 44 (quarenta e quatro) horas 

semanais que acabou por se estender como um novo avango geral na Constituigao 

de 1988. Atualmente esse processo de redugao da jornada de trabalho (RJT) tern 

iniciado via acordos e convengoes coletivas e novamente sao os Metalurgicos de 

Sao Paulo os principals personagens dessas conquistas. 

E importante ter presente que, excetuando-se as conquistas obtidas em 

acordos ou convengoes coletivas desde a Constituigao Federal de 1988, 

praticamente todas as alteragoes nos direitos trabalhistas foram no sentido de 

diminuir direitos e / ou intensificar a jornada de trabalho conforme demonstra quadro 

abaixo relativo as flexibilizagoes no sistema de relagoes de trabalho tomando como 

base o Brasil na decada de 1990 (Fonte: KREIN, J. Darl. Balango da reforma 

trabalhista do governo FHC. In: PRONI, M; HENRIQUE, W.) 
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As flexibilizagoes no Sistema de Relagoes de Trabalho 

TEMA INICIATIVAS 

Trabalho por tempo determinado (lei n° 
9.601/98). Desvincula o contrato por tempo determinado da 

natureza dos servigos prestados. 

Deniincia da Convengao 158 da OIT (decreto 
n° 2100/96) 

Reafirma a possibilidade de demissao sem justa 
causa. 

Trabalho em tempo parcial (MP 1709/98) Jornada de ate 25 horas semanais 

Cooperativas profissionais ou de prestagao de 
servigos (Lei 8.949/94) 

Possibilita que trabalhadores se organizem 
Possibilita que trabalhadores se organizem em 
cooperativas de servigo e executem o trabalho 
dentro de uma empresa, sem caracterizagao de 
vinculo empregatfcio. 

Suspensao do Contrato de Trabalho (MP n° 
1,726/1998) 

Suspensao do contrato de trabalho, por um 
periodo de 2 a 5 meses, vinculada a um processo 
de qualificagao profissional, desde que negociada 
entre as partes. 

Trabalho temporario (portaria n° 2/96) Amplia a possibilidade de utilizagao da Lei n° 
6.019/1974 de contrato temporario generalizando a 
utilizagao do contrato de trabalho precario. 

Setor publico: demissao (Lei n° 9.801/99 e lei 
complementar n° 96/99) 

- Disciplina os limites das despesas com pessoal e 
estabelece o prazo de dois anos para as 
demissoes por excesso de pessoal. 
- Regulamenta a demissao de servidores publicos 
estaveis por excesso de pessoal 

Contrato de aprendizagem (lei n° 10097/00) Permite a intermediagao da mao de obra aprendiz. 

Trabalho estagio (MP n° 2164/99 e Lei n° 
6.494/77) 

Amplia a hipotese de utilizagao do estagio, 
desvincula da formagao academica e 
profissionalizante. 

Banco de Horas (Lei n° 9.061/98 e MP n° 
1709/98) 

- Possibilita que a jornada seja organizada 
anualmente conforme as flutuagoes da produgao 
ou servigo. 
- Amplia para um ano o prazo de compensagao 
das jornadas semanais extraordinarias de trabalho. 

Liberagao do trabalho aos Domingos (MP n° 
1.878-64/99) 

Autoriza, a partir de 9 de novembro de 1997, o 
trabalho aos Domingos no comercio varejista em 
geral, sem a previsao de passar por negociagao 
coletiva 

Participagao em Lucros e Resultados (PLR) -
(MP n° 1029/94), Lei n° 10.101 a partir de 
19/12/0, que reproduz a MP n° 1.982-77/00 

- Viabiliza o direito de os trabalhadores 
participarem dos lucros e resultados da empresa 
atraves da negociagao. 
- Determina que o valor da remuneragao, em PLR, 
nao incida sobre os encargos trabalhistas e nao 
seja incorporado aos salarios. 
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Politics salarial (Piano Real MP 1.053/94) 
- Elimina a politica de reajuste salarial atraves do 
Estado. 
- Proibe as clausulas de reajuste automatico de 
salarios. 

Salario Minimo (SM) (MP 1.906/97) 

- Acaba com o indice de reajuste oficial de 
correcao do SM. 0 seu valor passa a ser definido 
pelo poder Executivo sob apreciacao do 
Congresso Nacional. 
- Salario Minimo regional / estadual (1999) 

O entao Deputado Vicente Paulo da Silva apresentou um projeto de lei 

substitutive ao ja apresentado pelo Deputado Paulo Paim (Projeto de lei n°. 4653/94) 

que nao sofreu qualquer emenda na Comissao de Trabalho e Administragao de 

Servigo Publico em 30/03/2005. 

O referido projeto e de suma importancia uma vez que preve a redugao para 

quarenta horas semanais e oito horas diarias para os empregados do setor privado; 

as horas suplementares so poderao ser realizadas mediante acordo ou convengao 

coletiva, em no maximo duas horas, e serao remuneradas em no minimo 100% (cem 

por cento), alem de determinar a compensagao semanal das horas. 

A redugao da jornada de trabalho de quarenta e quatro para quarenta horas 

semanais teria o impacto potencial de gerar 1.817.749 (um milhao oitocentos e 

dezessete mil setecentos e quarenta e nove) novos postos de trabalho no pais uma 

vez que no Brasil, muitas pessoas trabalham muito enquanto outras trabalham 

pouco ou estao desempregadas e a redugao da jornada de trabalho faria com que 

houvesse uma melhor distribuigao de empregos entre os trabalhadores. 

No entanto, todo esse potencial dificilmente se confirmaria, pois os 

empresarios certamente iriam utilizar varios artificios para compensar a redugao da 

jornada de trabalho, fato ja observado em outros momentos da historia em que 

diminuiram as horas de trabalho diarias. 

O entao Deputado, Sr. Fernando Zuppo (Partido Democratico Trabalhista/SP), 

com o intuito de proibir o trabalho extraordinario, exceto nos casos de forga maior e 

necessidade imperiosa que deverao estar previstas em acordo ou convengao 

coletivos, foi autor de um Projeto de Lei em que sugeriu a alteragao dos seguintes 

artigos da Consolidagao das Leis Trabalhistas: 

Art. 59 A duragao normal do trabalho podera ser acrescida de horas 
suplementares, em numero nao excedente de duas, mediante acordo 
escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de 
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trabalho. 
Art. 61 . Ocorrendo necessidade imperiosa, podera a duragao do trabalho 
exercer do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de 
forca maior, seja para atender a realizacao ou conclusao de servigos 
inadiaveis ou seja cuja inexecugao possa acarretar prejuizo manifesto. 

A medida de fim das horas extras, ou mesmo a sua limitagao, por si so tern 

um potencial de geragao de novos postos de trabalho e, aliado a redugao da jornada 

de trabalho evitaria uma nova compensagao dos empresarios que impediria a 

criagao de novos empregos. 

A contratagao de novos trabalhadores e em geral a ultima alternativa utilizada 

pelos empresarios. Outros metodos sao mais comuns. O primeiro e o efeito natural 

do aumento da produtividade, introdugao de novas tecnologias de automagao ou 

organizacionais, utilizagao de horas extras, banco de horas, intensificagao do ritmo 

de trabalho, entre outros. Porem, quando da redugao por legislagao, medidas 

complementares podem evitar estas compensagoes como o fim ou limitagao do 

Banco de Horas e das horas extras. 

A medida de fim das horas extras, ou mesmo a sua limitagao, por si so tern 

um potencial de geragao de novos postos de trabalho e, aliado a redugao da jornada 

de trabalho evitaria uma nova compensagao dos empresarios que impediria a 

criagao de novos empregos. 

Cerca de 258.736 (duzentos e cinquenta e oito mil setecentos e trinta e seis) 

novos postos de trabalho seriam gerados apenas com o fim das horas extras nas 

seis regioes levando em consideragao a jornada atual de quarenta e quatro horas 

semanais, segundo dados do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatistica e 

Estudos Socioeconomics). 

Portanto, o potencial de geragao direta de novos postos de trabalho com a 

redugao de jornada de trabalho e o fim das horas extras e muito expressivo. Para 

que esse numero possa ser alcangado, e necessario que outras medidas 

complementares sejam implantadas, tais como: melhoria da fiscalizagao da 

Delegacia Regional do Trabalho, fim do Banco de Horas, medidas que inibam a 

intensificagao do ritmo de trabalho como utilizagao de janelas, fim de pausas para 

cafe, entre outras. 

Historicamente a classe empresarial tem-se colocado em oposigao a redugao 

da jornada de trabalho. Invariavelmente os argumentos utilizados pela classe 

empresarial sao os mesmos independentemente do pais ou da epoca. Os 
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argumentos utilizados na Franga em 1998 e no Brasil em 1988 foram muito 

semelhantes. Pode-se resumir basicamente em tres as argumentagoes: 

1) referente a incapacidade das empresas arcarem com o aumento de custo; 

2) a diminuigao da competitividade da industria nacional; 

3) a incapacidade das micro e pequenas empresas arcarem com o aumento de 

custos. 

Porem, ao se deter na analise dos numeros do setor produtivo percebe-se 

que eles nao dao respaldo a argumentos tao alarmistas. Os dados corroboram com 

a viabilidade da redugao da jornada de trabalho e ate mesmo da necessidade da 

redugao para viabilizar o comego de um circulo virtuoso de crescimento para a 

economia brasileira. 

Sem incentivos a novas contratagoes de mao-de-obra fica muito dificil a 

criagao de novos postos de trabalho. 

O Brasil e um pais em que para se manter um empregado respeitando as 

condigoes impostas pela lei gera um custo bastante elevado. E necessario que os 

empresarios, empregados e a sociedade como um todo se reunam e reivindiquem 

redugao na carga tributaria sem que ocorra queda nas condigoes de trabalho bem 

como a nao imposigao do acordado entre as partes sob o legislado. Este, sem 

duvida, seria o primeiro passo para o surgimento de novos campos de trabalho. 

Diferentemente do que acontece em paises desenvolvidos, como por 

exemplo, a Franga onde as categorias de trabalhadores se reunem fazem 

manifestos para que nao sejam extintos seus direitos trabalhistas conseguidos com 

tantas lutas, vao as ruas para reclama-los, o que ocorreu recentemente com a lei do 

primeiro emprego, que foi aprovada pelo Congresso, mas logo foi revogada devido a 

pressao da sociedade; no Brasil, poucos sao aqueles que se sentem encorajados a 

reclamar seus direitos e quando o fazem ou sao vistos como revolucionarios 

anarquistas ou agitadores. 

Talvez a classe trabalhadora nao esteja preparada para impor suas vontades 

e pressionar para fazer valer seus direitos. A razao disto esta no baixo nivel de 

instrugao dos trabalhadores, que na sua maioria, mal sabe ler e escrever. 

O Governo do Presidente Luis Inacio Lula da Silva vem desenvolvendo 

agoes, programas com o objetivo de incentivar o primeiro emprego, mas ainda e 

muito pouco diante da gama de trabalhadores existentes no pais e que necessitam 

de incentivos e novas oportunidades. 
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3.3. A inspegao do trabalho no Direito Internacional 

No piano internacional, a inspegao do trabalho passou a ter significativa 

importancia a partir do surgimento da Organizagao Internacional do Trabalho - OIT. 

Esta Organizagao foi estabelecida no Tratado de Versailles, aprovado pela 

Conferencia da Paz de 1919, cujo artigo 427, n° 9, prescreveu sobre a inspegao do 

trabalho nestes termos: "cada Estado devera organizar um servigo de inspegao que 

compreendera mulheres, a fim de assegurar a aplicagao das leis e regulamentos 

para a protegao dos trabalhadores". 

O fim da primeira guerra mundial fez surgir grandes preocupagoes pela busca 

da manutengao da paz, o que motivou a que as nagoes vencedoras da grande 

batalha, ao elaborarem o referido tratado, nele incluisse os enunciados que 

contemplassem tambem a orientagao pela pacificagao das sociedades no campo 

das relagoes de trabalho. Assim, no preambulo da parte XIII, que cuidou da criagao 

da Organizagao Internacional do Trabalho foi enunciado: 

A sociedade das Nagoes tern por objetivo estabelecer a paz universal, que 
nao pode ser fundada senao sobre a base da justiga social; 
Existem condigoes de trabalho que implicam para um grande numero de 
pessoas em injustiga, miseria e privagoes; 
A nao adogao por uma nagao qualquer de um regime de trabalho realmente 
humanitario e um obstaculo aos esforgos dos demais, desejosos de 
melhorar a sorte dos trabalhadores nos seus proprios paises (SUSSEKIND, 
Arnaldo. Convengao da OIT. Sao Paulo. 1994). 

Eis ai a triplice fundamentagao para que uma legislagao trabalhista fosse 

adotada mundialmente e que traduzisse em garantias de condigoes de trabalho mais 

humanizadas, objetivando a melhoria das condigoes sociais dos individuos. 

Uma vez consolidada internacionalmente a importancia de uma legislagao 

trabalhista e a necessidade da intervengao estatal nas relagoes de trabalho, de 

modo a acompanhar a efetiva aplicagao das leis e regulamentos disciplinadores das 

condigoes de trabalho, a Organizagao Internacional do Trabalho, atuando ante a 

preocupagao com as tensoes mundiais que ameagassem a paz mundial, adotou em 

sua primeira reuniao a Recomendagao n° 5, que tratou da criagao de um servigo 

publico de higiene. 

Quanto a Inspegao do Trabalho especificamente, a Organizagao Internacional 

do Trabalho dela cuidou em sua quinta reuniao, em 1923, quando adotou a 
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Recomendagao n° 20. Nesta recomendagao a Conferencia tragou os "Principios 

Gerais para a Organizagao da Inspegao do Trabalho". Esta foi a pedra fundamental 

para a futura convengao que viria a se constituir no principal instrumento 

internacional que trata da questao da inspecao. 

Passados mais de 20 anos do langamento dos contornos da inspegao estatal 

que deveria ser criada, tempo esse motivado por diversos fatores, entre eles a 

segunda grande guerra, em 1947 a Organizagao Internacional do Trabalho adotou a 

Convengao n° 81 , por ocasiao de sua 30 a Reuniao. Essa foi entao a convengao que 

se constituiria no ordenamento internacional de maior importancia para o controle 

estatal das relagoes de trabalho. Cuidou ele da Inspegao do Trabalho na Industria e 

no Comercio, disciplinando a atuagao dos inspetores do trabalho quanto aos seus 

direitos e deveres, as obrigagoes a serem cumpridas pelos empregadores, as 

medidas a serem observadas pelos Membros da Organizagao Internacional, etc. 

Outra importante Convengao para a Inspegao do Trabalho foi a de n° 129, 

adotada na 53 a Reuniao da Organizagao Internacional do Trabalho, em 1969. Esta 

Convengao tratou da Inspegao do Trabalho na Agricultura. 

Com esses instrumentos normativos internacionais, a Inspegao do Trabalho 

passou a ter grande importancia nos paises membros da OIT, pois hoje urn pais e 

avaliado internacionalmente quanto ao seu comprometimento com a causa dos 

trabalhadores tambem em razao da seriedade com que trata a inspegao estatal. 

Nos dias atuais, a maior preocupagao das entidades internacionais, assim 

como de algumas nagoes, e com o desemprego estrutural advindo da nova 

tecnologia e, sobretudo, da robotizagao e da automagao. A Organizagao 

Internacional do Trabalho estimou que ao iniciar-se o ano de 2004, o total de 

desempregados e subempregados superou urn bilhao de pessoas, correspondendo 

a 30% da forga de trabalho mundial. A media de desemprego na Uniao Europeia era 

de 11,3%, e na America Latina e Caribe alcangara 11%. 

Em 2005, o Brasil registrou uma taxa de desemprego em torno de 1 1 % sendo 

que no estado de Sao Paulo, onde se situa o maior parque industrial da America 

Latina, o percentual e o maior do pais. Em 2006, estudo da Organizagao 

Internacional do Trabalho mostrou que a taxa de desemprego caiu em toda a 

America latina, mas cresceu no Brasil. Apesar disso, o Panaroma Laboral de 2006, 

relatorio do orgao sobre a situagao do mercado de trabalho, mostrou avangos na 

diminuigao das desigualdades dos rendimentos dos trabalhadores brasileiros e da 
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renda. Os dados referem-se aos tres primeiros trimestres deste ano em relacao a 

igual periodo de 2005. 

3.4 Evolucao da Inspegao do Trabalho no Brasil 

Data de 1891 o surgimento da Inspegao do Trabalho no Brasil. Veio com o 

Decreto n° 1.313, de 17 de Janeiro, pelo qual foi estabelecida a obrigatoriedade de 

fiscalizagao de "todos os estabelecimentos fabris em que trabalhassem menores". 

Porem, tal fiscalizagao abrangia apenas o Distrito Federal, dado que a Constituigao 

de 1891 estabelecia a competencia dos Estados para legislar sobre trabalho. Desse 

modo, o referido Decreto do Governo Federal nao trazia qualquer obrigagao para os 

Estados, ficando limitado ao Rio de Janeiro, capital do Brasil a epoca (TEIXEIRA 

FILHO, Joao de Lima. Instituigoes de Direito do Trabalho. 18 a Edigao, 1999). 

Alem dessa limitagao territorial, a fiscalizagao alcangava apenas atividades 

industrials, ficando excluido o trabalho no comercio, servigo e agricultura, o que a 

tomou ineficaz. 

Em 1918 foi criado o Departamento Nacional do Trabalho, que tambem nao 

alcangou exito em razao da limitagao constitucional do Governo Federal para legislar 

sobre trabalho, o que dificultava o cumprimento pela Republica do Brasil das 

obrigagoes contidas no Tratado de Versailles, ou seja, a de "organizar urn servigo de 

inspegao do trabalho". Essa dificuldade so comegou a ser superada com a reforma 

constitucional de 1926, quando a competencia para legislar sobre a organizagao do 

trabalho passa dos Estados para a Uniao. A partir dessa reforma e que comega a 

edigao de urn conjunto de normas de protegao ao trabalho na esfera federal. 

Com efeito, em 1931 veio o Decreto n° 19.671-A, pelo qual foi criado o 

Departamento Nacional do Trabalho, que tinha como atribuigao basica "promover 

medidas de previdencia social e melhorar as condigoes de trabalho". No que tange a 

fiscalizagao, ficou como competencia desse Departamento a verificagao do 

cumprimento de determinadas leis, como as de acidente de trabalho, ferias, trabalho 

das criangas e das mulheres e ainda, o estudo e fiscalizagao da aplicagao dos 

convenios e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. 

Ja no ano de 1932 sao criadas as Inspetorias Regionais nos Estados da 

Federagao, conforme Decreto n°. 21.690, de 01.08.32, ficando assim 

descentralizados os trabalhos de fiscalizagao da aplicagao das leis de protegao ao 
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trabalho. Em 1940 o Decreto n°. 2.168 transformou as Inspetorias em Delegacias 

Regionais do Trabalho. O trabalho nos portos, na navegagao e na pesca por sua vez 

ficou sob encargo da Delegacia do Trabalho Maritimo. 

Em 01.05.43, atraves do Decreto-Lei n°. 5.452, toda a legislacao sobre 

trabalho ate entao em vigor foi reunida, surgindo a Consolidacao das Leis do 

Trabalho - CLT. Nesta consolidacao a Inspegao do Trabalho teve uma disciplina 

propria, sendo tratada no Titulo VII, sob a denominagao "processo de multas 

administrativas", com prescrigao das prerrogativas, deveres e obrigagoes dos 

inspetores do trabalho, encarregados da fiscalizagao do cumprimento das normas de 

protegao ao trabalho (MANNRICH, Nelson, op. cit. p. 21). 

Embora essa serie de medidas legislativas tratando da inspegao do trabalho, 

eram timidas as agoes efetivas de controle do cumprimento da legislagao trabalhista, 

o que colocava o pais em posigao desconfortavel no cenario internacional. Foi entao 

que o Brasil ratificou a Convengao n° 81 da Organizagao Internacional do Trabalho, 

atraves do Decreto Legislativo n° 24, de 29.05.56. A par dessa ratificagao, o 

Governo Federal editou o Decreto n° 55.841, de 15.03.65, regulamentando a 

Inspegao do Trabalho. 

Mas bem o pais acabara de dar sinais de compromisso com a causa da 

protegao ao trabalhador, vieram os "anos-de-chumbo" e em 1971 o Brasil promove a 

denuncia da Convengao 81, sob o argumento de que dois problemas fundamentals o 

impossibilitavam de cumpri-la: o artigo 6°, que cuidava do estatuto do pessoal e o 

paragrafo 2° do artigo 11, que trata do reembolso dos gastos efetuados pelos 

inspetores. 

Mas os anos nevoentos passaram, pela sua insustentabilidade, e finalmente 

no ano de 1987 o Brasil ratificou a Convengao 81 com efeito reprlstinatorio 

(TEIXEIRA FILHO, Joao de Lima, op. cit, p.1275). Assim entramos numa nova era, 

em que a inspegao do trabalho entrou num crescente desenvolvimento e 

aperfeigoamento, ante a propria conjuntura economica, politica e social que 

demandava a intervengao estatal para viabilizar a melhoria das condigoes de 

trabalho. 

Na Constituigao da Republica de 1988, e atribuida a Uniao competencia para 

"organizar, manter e executar a inspegao do trabalho" (artigo 21 , XXIV), competencia 

esta que nao era contemplada nas cartas anteriores. Com isso, o Governo Federal 

comega um processo de reestruturagao da inspegao do trabalho e diversas medidas 
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legislativas sao adotadas nesse sentido, tais como a reorganizacao do Ministerio do 

Trabalho, que pela lei n° 8.028 detem a competencia para fiscalizagao do trabalho 

(artigo 19, VII, alinea a). Tambem a carreira de Inspetor do Trabalho criada pela Lei 

n° 6.479, de 09.04.44 passou por grandes transformacoes, entre as quais a 

mudanga da denominagao para "Fiscal do Trabalho" e atualmente para "Auditor-

Fiscal do Trabalho", passando a integrar as "carreiras do fisco federal", juntamente 

com os Auditores-Fiscais da Receita Federal e INSS, nos termos da Medida 

Provisoria n° 2.175, de 30.08.99, bem como a redefinigao de sua competencia, onde 

foi contemplada a possibilidade de fiscalizagao das relagoes de trabalho e o acesso 

aos livros contabeis dos empregadores. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Como pode ser visto o fenomeno da flexibilizagao das normas trabalhistas 

surgiu na Europa na decada de 60 com o escopo de aumentar a oferta de trabalho. 

Banco de horas e a compensagao do excesso de horas trabalhadas em urn 

dia, nunca excedente a dez horas, pela correspondente diminuicao em outro dia. 

O criterio deve ser estabelecido por Convengao Coletiva de Trabalho, acordo 

individual escrito ou Acordo Coletivo e estar descrito em clausula especifica que 

detalhara a forma de compensagao sera feita. 

Nao existe um modelo unico para funcionamento do Banco de Horas e cada 

empresa tern liberdade para redigir sua norma interna sobre o assunto, desde que 

respeite a legislagao pertinente (art. 59 § 2°. da CLT) e a Convengao Coletiva de 

Trabalho. 

Apesar de nao ser necessario registrar o documento do banco de horas no 

sindicato dos trabalhadores, e imprescindivel que, quando adotado, os trabalhadores 

sejam comunicados. 

Todavia, o que se comprova e que o instituto da compensagao de horas e 

mais benefico para o empregador, pois cabe a ele determinar qual o momento que 

Ihe convem aplicar a compensagao de horas, ou seja, o trabalhador realiza as horas 

extras, mas nao pode utiliza-las conforme a sua vontade. 

Outra vantagem para o empregador e que ele nao precisa desembolsar a 

mais pelas horas extras trabalhadas, reduzindo desta forma seus custos 

operacionais e obtendo lucros cada vez maiores. 

Outro ponto a ser notado e que com a adogao do banco de horas o 

trabalhador deixou de receber em pecunia as horas extras, diminuindo dessa forma 

a sua renda. 

O Governo do atual Presidente Luis Inacio Lula da Silva procura desenvolver 

programa e agoes que garantam ao trabalhador uma atividade que garanta sua 

subsistencia bem como de sua familia. 

Entretanto, o trabalhador especificamente do trabalhador brasileiro, precisa 

de normas que realmente garantam seu emprego e que se ajustem a realidade em 

que vivem. 

E tambem necessario que haja uma maior fiscalizagao do Ministerio Publico 

do Trabalho - orgao que desempenha papel de defensor da lei para intervir nos 
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feitos judiciais em curso nos quais haja interesse publico a proteger bem como 

tambem atua como arbitro e mediador na solucao de conflitos trabalhistas de 

natureza coletiva, envolvendo trabalhadores e empresas ou as entidades sindicais 

que os representam - em relagao ao banco de horas uma vez que muitas empresas 

o adotam sem haver Convengao Coletiva de Trabalho, acordo individual escrito ou 

Acordo Coletivo que o instituam e, se o trabalhador denunciar corre o risco de perder 

seu emprego, que atualmente esta muito dificil. 
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