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RESUMO 

Nesta monografia buscou-se fazer um estudo sobre o trabalho escravo na atualidade, tendo o 
Brasil e o Estado da Paraiba especificamente como foco do estudo, analisando a doutrina e a 
legislacao vigente, atraves do metodo exegetico juridico. Atualmente ao deparar-se com a 
expressao trabalho escravo, ela traz logo as mentes de todos as lembrancas das condicoes 
desumanas as quais eram submetidos os trabalhadores escravizados para suprirem os anseios 
economicos de seus senhores naquela epoca em predominava a escravidao como meio de 
producao. Hoje, apos 119 anos de assinada a Lei Aurea, que aboliu a escravatura no Brasil, 
constata-se a existencia de milhares de trabalhadores submetidos a esta forma degradante de 
trabalho. A "escravidao atual" se caracteriza por uma serie de novos fatores, como a carencia 
de informacdes sobre os direitos dos trabalhadores, falsas promessas feitas por mas pessoas, 
ausencia de empregos e condicoes de manutencao propria e da familia na regiao de origem. 
Destarte, fez-se necessario, para uma maior eficacia desse estudo, procurar conceituar o 
trabalho escravo na atualidade, passando em seguida a tracar a evolucao da utilizacao deste 
tipo de mao-de-obra no mundo e tambem no Brasil; e, dando continuidade foi realizada uma 
pesquisa a respeito das providencias tomadas para a erradicacao do trabalho escravo no 
ambito judicial e tambem no meio extrajudicial, e por fim, no capitulo quarto desta 
monografia foi feito um aprofundamento a fim de analisar sobre a existencia ou nao de 
trabalho escravo no Estado da Paraiba. A persistencia do trabalho escravo no Brasil e o foco 
do presente trabalho, que buscou por meio da abordagem dialetica analisar os fenomenos 
politicos, sociais e economicos como os principals direcionadores para os trabalhadores se 
submeterem ao sistema de servidao contemporaneo. Ao final, atraves deste estudo, conclui-se 
que a "escravidao contemporanea" nao mantem ligacao alguma com o fator racial, mas sim, 
encontra-se intimamente ligada ao fator economico e ao sentimento de impunidade existente 
no Brasil. Assim e facil perceber que apenas a edicao de novas leis nao basta se nao houver 
uma melhora significativa nas condicoes de vida das camadas mais baixas da populacao e 
tambem uma maior aplicacao de penas que venham a atingir o bem maior desses criminosos 
que exploram o trabalho escravo no pais, qual seja: a propriedade. Imbuindo assim na 
sociedade um sentimento que a leve a lutar com mais veemencia para extirpar de uma vez por 
toda essa chaga do meio no qual vivemos. 

Palavras-chave: Trabalho escravo. Legislacao. Combate ao trabalho escravo. 



ABSTRACT 

In this monograph it was looked for to do a study at the present time on the slave work, tends 
Brazil and the State of Paraiba specifically as focus of the study, Analyzing the doctrine and 
the effective legislation, through the method juridical exegetic. To the we come across 
ourselves the expression slave work, she brings soon to our minds memories of the inhuman 
conditions to which the workers were submitted enslaved for us to supply their gentlemen's 
economical longings in that time. Now, after 119 years of having signed the Golden Law, that 
he/she abolished the slavery in our country, the existence of thousands of submitted workers 
the this degrading form of work is verified. The current slavery is characterized by a series of 
new factors, as the lack of information on the workers' rights, false promises done by bad 
people, absence of jobs and conditions of own maintenance and of the family in the origin 
area. Like this, it was done necessary, for a larger effectiveness of that study, to try to 
consider the slave work at the present time, starting soon afterwards to draw the evolution of 
the use of this labor type in the world and also in Brazil; and, giving continuity a research was 
accomplished regarding the providences taken for the eradication of the slave work in the 
judicial extent and also in the half extrajudicial, and finally, in the last chapter of this 
monograph it was made an deepening in order to analyze about the existence or not of slave 
work in the State of Paraiba. The persistence of the slave work in Brazil is the focus of the 
present work, that it looked for through the approach dialectics to analyze the phenomena 
political, social and economical as the main directors for the workers i f they submit to the 
contemporary servitude system. At the end, through this study, it is ended that the 
contemporary slavery doesn't maintain any connection with the racial factor, but, he/she is 
intimately linked to the economical factor and the feeling of existent impunity in our country. 
It is like this easy to notice that just the edition of new laws is not enough i f there is not a 
significant improvement in the conditions of life of the layers more drops of the population 
and also a larger application of feathers than they come to reach the very larger of those 
criminals than they explore the slave work in our country, which is: the property. Dipping like 
this in the society a feeling that the light to struggle with more vehemence to extirpate at once 
for that whole wound of the middle in which we lived. 

Key words: work slave. Legislation. Combats to the slave work. 
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INTRODUCAO 

Pode-se, seguramente afirmar que dentre os maiores problemas ja enfrentados pela 

humanidade, a erradicacao do trabalho escravo vem se mostrando como um dos de mais 

dificil solucao. Primeiro por causa de sua multiplicidade de formas. Em segundo lugar, pela 

sua ampla dimensao espacial, que dificulta sua localizacao e a identificacao de seus 

responsaveis. Em terceiro lugar porque a impunidade ja se tornou uma caracteristica desse 

crime. E, fmalmente pela oferta farta de mao-de-obra disponivel para essa pratica, devido 

principalmente pela carencia de op9oes de emprego e formas altemativas de obtencao de 

renda justamente nas regioes onde e mais comum o recrutamento para tal pratica. 

No Brasil a escravidao contemporanea manifesta-se na clandestinidade e e 

eminentemente marcada pelo autoritarismo, corrup9ao, segrega^ao social, racismo, 

clientelismo e desrespeito aos direitos humanos. Por esses motivos, e que o seu combate nao 

tern se mostrado facil, pois envolve a ordem social, a economica, e a politica. No entanto, o 

Brasil comprometeu-se reiteradas vezes a acabar com a escravidao em seu territorio, como 

demonstram as converses ou acordos por ele ratificados e promulgados ao longo do seculo 

XX. 

O combate ao trabalho forcado ou "escravo" em nosso pais ainda e um desafio, 

embora nos liltimos anos tenha havido um significativo avan$o no combate a referida pratica. 

Esse avan90 pode ser claramente percebido no campo do aperfei9oamento legislativo, nas 

a9oes do Estado, no grau de conscientiza9ao e organiza9ao da sociedade civil que se 

encarrega em dar visibilidade ao fenomeno. As a9oes coordenadas pelo Grupo Executivo de 

Repressao ao Trabalho For9ado - GERTRAF, o Grupo Movel de Fiscaliza9ao do Ministerio 

do Trabalho, conjuntamente com institui9oes publicas e privadas e Policia Federal, encerram 

os esfor90s da sociedade na luta para extirpar essa chaga do nosso pais. Contudo, apesar de 
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todos esses esforcos e progressos, a pratica hedionda de utilizacao do trabalho escravo, 

degradante ou forcado tem sido uma constante em nosso pais. 

A ocultacao da presente forma de trabalho pela pessoa explorada, em muitas das vezes 

acontece de forma voluntaria, por varios motivos, como, para fugir da fome, pela falta de 

instrucao ou mesmo pela ausencia de outra oportunidade de trabalho que possa ser exercida 

de maneira digna. 

O presente trabalho tem como objetivos a apresentacao das formas de trabalho escravo 

que mais sao registradas no Brasil, as acoes que estao sendo desenvolvidas para o seu 

combate, assim como tambem demonstrar a existencia ou nao desta violacao em territorio 

paraibano. E, na medida do possivel, contribuir reforcando ou ate mesmo sugerindo outras 

medidas ou acoes que visem alcancar a erradicacao de tal modalidade tao perversa de 

utilizacao do trabalho humano. 

Este estudo foi realizado atraves de pesquisa doutrinaria e tambem por meio de 

estudos da legislacao pertinente ao assunto e vigente. Com excecao do seu quarto capitulo, 

que e produzido atraves do estudo de caso especifico, qual seja a existencia da exploracao de 

trabalho escravo na producao e comercializacao de redes do sertao do Estado da Paraiba. 

Desta feita, este trabalho encontra-se estruturado em quatro capitulos alem da 

conclusao e desta introducao. A primeira parte apresenta o conceito, o surgimento e a 

evolucao do trabalho escravo no mundo e no Brasil especificamente. O segundo capitulo trata 

da legislacao nacional e internacional que visa a efetivacao da abolicao do trabalho escravo 

em territorio brasileiro. No terceiro capitulo, faz-se uma exposicao das medidas judiciais e 

extrajudiciais empregadas no combate ao trabalho escravo. E por fim, no quarto capitulo, faz-

se um estudo sobre a existencia ou nao da exploracao de mao-de-obra escrava da paraibana. 

Destarte, busca-se com este trabalho, a confirmacao da utilizacao de trabalho escravo 

em solo brasileiro, alem da analise da existencia ou nao da utilizacao de mao-de-obra escrava 
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de paraibanos e, dar alguma contribuicao efetiva para o combate a tal pratica tao condenada 

nacional e internacionalmente. 



C A P I T U L O 1 - C O N C E I T O , SURGIMENTO E E V O L U C A O DO 

T R A B A L H O E S C R A V O NO MUNDO E NO BRASIL. 

1.1 - C O N C E I T O D E T R A B A L H O E S C R A V O F O R C A D O OU O B R I G A T O R I O . 

Antes de tecer qualquer discussao a respeito do tema em questao, faz-se necessario a 

conceituacao desse tipo de conduta exploratoria que ainda assola a humanidade ate os dias 

atuais. 

A expressao trabalho "forcado ou obrigatorio" compreendera todo trabalho ou servico 

exigido de uma pessoa sob ameaca de sancao e para o qual nao se tenha oferecido 

espontaneamente. No ordenamento juridico, o trabalho escravo ou forcado e considerado 

crime, como definido no artigo 149 do Codigo Penal Brasileiro - CPB, in verbis: 

Art. 149 - Reduzir alguem a conditio analoga a de escravo, quer submetendo-o a 
trabalhos forcados ou a Jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condicoes 
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomocao em 
razao de divida contraida com o empregador ou preposto. 

Contudo, trabalho escravo ou forcado, nao sera somente aquele para o qual o 

trabalhador nao tenha se oferecido por vontade propria, pois, pode-se observar situacoes na 

qual o trabalhador e enganado por falsas promessas de otimas condicoes de trabalho e salario. 

E, esta e uma das situacoes que mais se pode verificar atualmente. 

E imprescindivel para que se caracterize o trabalho escravo ou forcado, que o 

trabalhador seja coagido a permanecer prestando os servicos e que seja tambem dificultado ou 

impossibilitado o seu desligamento do seu ambiente de trabalho. Essa coacao pode acontecer 

de tres maneiras distintas, sao elas: coacao moral, coacao psicologica e coacao fisica. 

A coacao moral e economica acontece quando o empregador ou tomador dos servicos, 

obriga a pessoa explorada a contrair altissimas dividas, valendo-se da pouca instrucao desta, 
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para que em seguida, ela se sinta na obrigacao de quitar tal debito, devido ao seu elevado 

senso de honra pessoal. 

Sera psicologica a coacao quando o trabalhador for ameacado de sofrer violencia, a 

fim de que permaneca trabalhando. Estas ameacas podem ser feitas diretamente pelo tomador 

dos servicos ou por pessoas armadas, por ele contratadas, especificamente para exercerem 

esta coacao. Nesta situacao, se tornam comuns ameacas de agressoes fisicas e ate mesmo 

ameacas de morte. 

E por fim, a coacao fisica, neste tipo de coacao os trabalhadores sao efetivamente 

submetidos a diversos tipos de castigos fisicos e, nao sendo estes suficientes, alguns dos 

trabalhadores chegam a serem sumariamente assassinados para que sirvam de exemplo para 

aqueles que queiram desafiar o sistema que lhes e imposto. 
o 

Assim, conceitua-se trabalho escravo ou forcado como toda especie de exploracao do 

trabalhador que se encontre impedido, moral, psicologica e/ou fisicamente, de deixar o 

servico pelas razoes e motivos que lhe parecam justo. 

Destarte, deve-se diferenciar trabalho escravo e trabalho meramente degradante, no 

primeiro, havera a submissao do trabalhador por fraude, divida, violencia e ameaca que 

resultem no tolhimento ou supressao total de sua liberdade; ja no segundo, nao ha 

interferencia na liberdade de locomocao, havendo apenas a identificacao de pessimas 

condicoes de trabalho e de remuneracao. 

Com isso, pode-se afirmar que todo trabalho escravo e forcado, mas nem todo trabalho 

forcado e escravo, conforme Relatorio da Organizacao Internacional do Trabalho - OIT 

(2001, p . l ) . 

Segundo a Organizacao das Nacoes Unidas - ONU, a escravidao compreende hoje 

uma grande variedade de violacoes de direitos humanos. Sustenta que, alem da escravidao 

tradicional e o trafico de escravos, a escravidao moderna compreende a venda de criancas, a 
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prostituicao infantil, a explora9ao de criar^as no trabalho, mutila9ao sexual de meninas, o uso 

de crian9as em conflitos armados, a servidao por divida, o trafico de pessoas e a venda de 

orgaos humanos, a explora9ao da prostitui9ao e certas formas de apartheid e regimes 

coloniais, disciplinado no Relatorio da OIT (Idem, p.2). 

Assim, vale destacar as cinco praticas e formas que se evidenciam como as mais 

utilizadas no mundo contemporaneo segundo a OIT. (Ibidem, p.2) 

a) Trabalho Infantil: A explora9ao do trabalho infantil mostra-se mais vulneravel pelo 

fato das crian9as serem doceis, facil de treinar e geralmente se mostrarem temerosas 

de reclamar das condi9oes as quais sao submetidas. Na maioria das vezes os infantes 

sao incentivadas a trabalhar pelos proprios pais que nao possuem condi9oes de prover 

o sustento da familia; elas sao submetidas a baixa remunera9ao, geralmente ganhando 

um ter9o do que ganharia um adulto realizando o mesmo trabalho, sao for9adas a 

enfrentar uma Jornada longa e cansativa. Esse trabalho exercido em condi96es 

degradantes e for9adamente causa danos permanentes a saude e atrapalha o 

desenvolvimento sadio e regular da crian9a haja vista ela nao poder freqiientar 

regularmente uma escola ou participar de brincadeiras proprias para aquela faixa 

etaria. 

b) Venda de Crian9as: neste caso, a simples transferencia da crian9a de um lar pobre para 

um lar rico motivada unicamente pelo inescrupuloso fito de lucro e sem a necessaria 

fiscaliza9ao dos orgaos responsaveis para que sejam resguardados os interesses e a 

integridade fisica e moral da crian9a pode caracterizar o comercio infantil. 

c) Crian9as em Conflitos Armados: Atualmente, em muitas partes do mundo ainda e 

comum o recrutamento de crian9as para atuarem em conflitos armados. As 

conseqiiencias dessa pratica sao devastadoras tanto do ponto de vista fisico quanto 
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psiquico. Muitas dessas criancas tem morrido ou passam a viverem mutiladas por 

causa de suas atuacoes em operacoes armadas. 

d) Exploracao Sexual Infantil: Em todo o mundo hoje e comum a exploracao dessa forma 

degradante de trabalho infantil, no Brasil nao e diferente a vinculacao entre 

prostituicao e pornografia, particularmente no que diz respeito ao envolvimento de 

criancas nesse tipo de crime. A internet, hoje e o principal instrumento utilizado tanto 

para impulsionar praticas de pedofilia, como o turismo e abuso sexual de criancas. 

Atualmente no Brasil, milhares de criancas padecem desse crime. 

e) Trafico de Seres Humanos: Em sua forma basica, significa o transporte clandestino de 

pessoas para a execucao de um trabalho, trabalho este que sera exercido sob condicoes 

que contrariam normas laborais pactuadas internacionalmente. Geralmente essas 

pessoas sao enganadas e atraidas por falsas promessas de empregos em 

estabelecimentos comerciais como bares e boates ou ate mesmo em plantacoes e 

residencias. Na maioria dos casos desse tipo de crime as vitimas sao mulheres e 

criancas de ambos os sexos para se prostituirem. 

Destarte, percebe-se que o uso da mao-de-obra escrava atualmente nao se limita 

apenas aquela escravidao tradicional existente no Brasil no passado, que tem como imagem 

predominante negros acorrentados ou sendo acoitados pelos capatazes das fazendas; tornando 

assim o combate a essa terrivel pratica ainda mais dificil, haja vista, ser a necessidade 

financeira o requisito primordial para que atualmente alguem venha a ser reduzido a condicao 

analoga a de escravo. 

1.2 - S U R G I M E N T O E E V O L U C A O H I S T O R I C A DO T R A B A L H O E S C R A V O NO 

MUNDO. 
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A escravidao e uma pratica que existe desde o surgimento das civilizacoes mais 

antigas. Na antiguidade era comum o aprisionamento dos povos vencidos em guerras, para 

serem utilizados como escravos em atividades agropecuarias, na construcao civil e ate em 

afazeres domesticos. 

Os registros mais antigos a respeito de trabalho escravo fazem mencao a Mesopotamia 

onde os diversos povos daquela epoca, travavam combates uns contra os outros e 

escravizavam os vencidos na disputa pelo dominio total da regiao. 

No Egito o trabalho escravo se destaca pela sua fundamental importancia na 

construcao de templos e piramides. Para esses trabalhos, usavam-se prisioneiros de guerras 

que depois de aprisionados eram submetidos a pessimas condicoes de vida. 

As sociedades Grega e Romana se utilizaram abundantemente do sistema de 

escravidao da epoca, inclusive baseadas em ideias defendidas por grandes pensadores da 

epoca como Aristoteles, Platao, Xenofonte, Seneca, Tacito e outros, conforme Mundo dos 

Filosofos (2007). Os referidos pensadores viam a escravidao como sendo algo inerente ao 

desenvolvimento cultural dos ricos, escolhidos por natureza para serem livres. 

Chegando a Idade Media, percebe-se a escravidao mesclada com outra instituicao 

denominada servidao. Neste modelo, ao contrario do que acontecia na escravidao, o servo nao 

chegava a pertencer ao senhor feudal, mas tambem como acontecia com os escravos e os 

servos nao tinham liberdade nem discernimento para reclamar das pessimas condicoes de 

trabalho e de vida a que eram submetidos. 

No final da Idade Media, com as cruzadas e os seguidos surtos de epidemias, iniciou-

se o enfraquecimento dos senhores feudais, surgindo assim uma nova classe dominante 

denominada burguesia. 
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Com a expansao da burguesia vieram as grandes navegacoes, e a conquista de novos 

territorios nas Americas e Asia, conforme Cotrim, e com isso o surgimento de novos 

mercados. Nessa epoca em especial nas culturas de cana-de-acucar e cafe, a mao de obra era 

predominantemente escrava. 

Nesse contexto, Portugal e Espanha foram pioneiros, dedicando-se as conquistas 

maritimas, haja vista suas posicoes geograficas em relacao ao oceano atlantico, tambem por 

isso inauguraram o sistema mercantilista, que era baseado predominantemente na mao de obra 

escrava, na exploracao de materias-primas, em latifundios e no colonialismo. Logo em 

seguida foram copiados por Franca, Holanda e Inglaterra. 

Por causa desse novo sistema de producao, cerca de 20 milhoes de negros foram 

retirados da Africa para as colonias e metropoles europeias para que fossem utilizados como 

escravos nos mais diversos tipos de servicos; estima-se que para o Brasil tenha sido exportado 

em torno de 4 (quatro) milhoes de negros africanos, conforme OIT. (OIT 2007) 

No seculo X V I I I com a Revolucao Industrial, houve uma grande concentracao de 

pessoas em torno das cidades, a ampliacao dos mercados e o surgimento dos primeiros 

trabalhadores assalariados, embora submetidos a jomadas de trabalho interminaveis e a 

baixissima remuneracao, que passou a ser um "novo modelo de escravizacao". 

Nesse mesmo periodo a propria Inglaterra, que havia se tornado a maior traficante de 

escravos do mundo, percebe a necessidade de abolir a escravidao tradicional, desejando com 

isso aumentar potencialmente o mercado consumidor de seus produtos. Pois nesse momento a 

Inglaterra tinha todo o seu sistema baseado no capital, na producao em massa, no trabalho 

assalariado e no poder de compra desses trabalhadores. 

A corrente iluminista surgida nessa epoca corroborou para essa ruptura com a 

escravidao. Sua influencia se deu sob os idearios da Revolucao Francesa e da constituicao da 

independencia dos Estados Unidos da America. Todas essas conquistas historicas culminaram 
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na tao festejada Declaracao dos Direitos do Homem e do Cidadao, promulgada em 10 de 

dezembro de 1948. 

1.3 - S U R G I M E N T O E E V O L U C A O H I S T O R I C A DO T R A B A L H O E S C R A V O NO 

B R A S I L . 

Como ja citado anteriormente a exploracao da mao de obra escrava remonta a 

antiguidade. Como por exemplo, a construcao das piramides do Egito, como consta de papiros 

datados de 300 anos antes de Cristo, como tambem nas sociedades Grega, Romana e Chinesa, 

como revelam pergaminhos, papiros e placas de argila antigos. 

No Brasil a escravidao surge quase que concomitantemente a sua descoberta, com os 

colonizadores subjugando os nativos das terras recem descobertas. 

Na epoca da colonizacao a primeira mao de obra disponivel em terras brasileiras foi a 

do povo indigena que aqui habitava. Em troca de produtos manufaturados, geralmente de 

baixo valor economico, os nativos trabalhavam na extracao e transporte do pau-brasil e 

demais riquezas tropicais naturais que interessavam aos colonizadores. Com o passar dos 

tempos, os colonizadores passaram a obriga-los a trabalhar na agricultura, a partir desse 

momento os nativos passam a serem vistos como mercadoria. 

A escravizacao indigena nao demorou muito tempo por causa do reduzido numero de 

nativos, das dificuldades de encontra-los e captura-los, pela dizimacao da populacao atraves 

do excesso de trabalho e por causa do catequismo dos jesuitas. Mas o principal fator para o 

fim da escravidao indigena foi a questao economica, fazendo surgir a escravizacao dos negros 

africanos. 
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O trafico de escravos negros provenientes da africa era extremamente rentavel para 

Portugal, como afirma Elder Lisboa Ferreira da Costa (2004, p. 18): "O comercio negreiro era 

um dos mais lucrativos negocios do comercio colonial". 

Com essa exploracao, lucravam: a coroa portuguesa com a arrecadacao de impostos; 

os comerciantes (traficantes) em sua maioria britanicos; os negociadores das "mercadorias" 

no Brasil - colonia, bem como os latifundiarios adquirentes dos escravos, pois para estes o 

respeito social era medido pela quantidade de escravos que possuiam. 

Estima-se que o Brasil tenha recebido cerca de quatro milhoes de escravos africanos. 

Data-se de 1533 uns dos registros mais antigos da chegada de escravos provenientes da Africa 

ao Brasil, no entanto a consolidacao da exploracao dessa mao de obra escrava se deu com o 

ciclo da cana-de-acucar. Em 1559, o trafico de escravos foi legalizado por um decreto de Dom 

Sebastiao. 

O trabalho escravo no Brasil ainda perdurou por todo o ciclo do ouro, adentrando 

ainda ao ciclo do cafe. A partir de 1815, apos o advento da Revolucao Industrial, a Inglaterra, 

visando a expansao de seu mercado consumidor, passa a empenhar-se para acabar com o 

trafico negreiro. 

No Brasil, em 1850, a Lei Eusebio de Queiroz, tornava proibida a introducao de 

escravos no pais. Em 1871, e promulgada a Lei do Ventre Livre, que tornava livre todos os 

filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Em 1885, foi assinada a Lei do Sexagenario, 

que libertava os escravos maiores de sessenta e cinco anos. 

No entanto, so em 1888, com a Lei Aurea, assinada pela Princesa Isabel, e que o Brasil 

acaba formalmente com a escravidao em seu territorio. Porem, os fatos que se seguiram 

revelaram e continuam revelando uma outra realidade. 

Naquela epoca logo apos o "termino da escravidao" os ex-escravos, foram lancados no 

mercado de trabalho ainda sem qualificacao ou instrucao minima, foram submetidos a 
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jornadas degradantes ou pior, para que nao morressem de fome, continuavam a trabalhar para 

seus antigos donos. E atualmente no pais a continuacao dessa maneira de exploracao da mao-

de-obra, se deve aos "gatos" que aliciam com falsas promessas trabalhadores para entrega-los 

a quern os mantera e os tratara como escravos. 

Para, Otavio Brito Lopes (2002) assim caracteriza-se essa realidade vergonhosa: 

Infelizmente, a lei aurea nao teve o condao de extirpar do nosso pais a escravidao e o 
trabalho forcado. Ainda hoje se verifica tal pratica abominavel, que causa a 
indignacao dos homens de bem e desafia uma acao energica por parte dos orgaos do 
Estado e da sociedade civil com o objetivo de elimina-la de nossa realidade. 

Destarte, depois de tanto alarde para o fim da escravidao no pais desde a epoca da 

Princesa Isabel, com a assinatura da Lei Aurea, atualmente essa discussao a respeito do tema 

escravidao se faz constante, necessaria e sempre atual, haja vista, a mera formalidade da 

liberdade nas relacoes de trabalho para milhares de trabalhadores reduzidos a condicao de 

escravos no pais nos dias atuais; afigurando-se necessario uma verdadeira luta dos 

governantes para dar efetividade a essa Lei tao importante e tao desrespeitada pela sociedade 

atualmente. 



C A P I T U L O 2 - DA L E G I S L A C A O C O R R E L A T A A E X P L O R A C A O 

ESCRAVA. 

2.1 - DA L E G I S L A C A O I N T E R N A C I O N A L A P R O T E C A O DOS D I R E I T O S 

HUMANOS. 

Chegando ao final do seculo XIX, quase todos os paises do mundo haviam abolido a 

escravidao como sistema de producao. No entanto, mesmo ferindo o ordenamento juridico, 

muitos trabalhadores continuam sendo subjugados a esta forma vergonhosa de trabalho no 

mundo contemporaneo. 

Assim, fez-se necessario a criacao de um ordenamento juridico internacional voltado 

para a protecao e, visando garantir o respeito aos direitos humanos dos trabalhadores de todo 

o mundo de forma geral. 

No ambito internacional, a ONU e a OIT, sao os dois orgaos que mais se destacam na 

busca pela protecao dos direitos humanos no que atine a direitos do trabalho e a relacoes de 

trabalho. 

A ONU e uma instituicao internacional formada por 192 Estados soberanos, fundada 

apos a segunda guerra mundial para manter a paz e a seguranca no mundo, fomentar 

condicoes cordiais entre as nacdes, promover progresso social, melhores padroes de vida e 

direitos humanos, conforme Mundo e Missao (2007). A ONU nasceu oficialmente em 24 de 

outubro de 1945, data da promulgacao da Carta das Nacoes Unidas, que e uma especie de 

constituicao desta entidade. 

A OIT foi criada pela conferencia de paz apos a primeira guerra mundial. Em 1944, a 

luz dos efeitos da grande depressao e da segunda guerra mundial, A OIT adotou a declaracao 

de Filadelfia como anexo da sua constituicao, OIT BRASIL (2007). 
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A Acao da OIT, entre outras, encontra-se voltada para a eliminacao do trabalho 

forcado e compulsorio, o que tambem tem sido a preocupacao de varias outras na96es, tanto 

dentro como fora do sistema das na9oes unidas. As conven96es da OIT sao normas juridicas 

provenientes da Conferencia da OIT, que tem por objetivo determinar regras gerais 

obrigatorias para os Estados que as ratificarem, passando a fazer parte de seu ordenamento 

juridico interno, conforme Pinto Martins (2006, p. 72). 

Nesse contexto, o Brasil e signatario dos seguintes compromissos internacionais: 

Conven9ao das Na96es Unidas sobre Escravatura (1966), ratificado pelo Brasil em 06 de 

Janeiro de 1966 e promulgada pelo decreto n.° 58.563 de 1° de junho de 1966, com as 

emendas introduzidas pelo protocolo de 1953 e a Conven9ao Suplementar sobre a Aboli9ao 

da Escravatura de 1956; tambem e signatario da Conven9ao n.° 29 da Organiza9ao 

Internacional do trabalho - OIT (1930), sobre o trabalho for9ado, ratificada pelo Brasil em 25 

de abril de 1957 e promulgada pelo decreto n.° 41.721 de 25 de junho de 1957; segundo a 

qual, "ninguem sera mantido em escravidao ou servidao; a escravidao e o trafico de escravos 

serao proibidos em todas as suas formas; e toda pessoa tem direito ao trabalho, a livre escolha 

de emprego, a condi9oes justas e favoraveis de trabalho"; da Conven9ao n.° 105 da 

Organiza9ao Internacional do Trabalho - OIT (1957), sobre a aboli9ao do trabalho for9ado, 

ratificado pelo Brasil em 18 de junho de 1965 e promulgado pelo decreto n.° 58.822 de 14 de 

julho de 1966. Alem destes o Brasil e signatario da Declara9ao da OIT sobre os Principios e 

Direitos Fundamentals no Trabalho, adotada em 18 de junho de 1998, durante a 86° 

Conferencia Internacional do Trabalho. Por meio desta os Estados membros da OIT se 

comprometem a ratificar as converses fundamentals desta organiza9ao e a respeitar, 

promover e tornar realidade os principios relativos aos direitos fundamentals consagrados 

naquelas convei^oes, entre os quais figura o da proibi9ao de qualquer tipo de trabalho for9ado 

ou obrigatorio. 
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Assim o Brasil em pleno seculo X X I encontra-se dotado de uma boa infra-estxutura 

juridica no que concerne aos padroes fixados por organizacoes internacionais para efetivar a 

tarefa de construcao de uma sociedade mais justa e respeitosa dos direitos humanos. 

Atualmente, a protecao aos direitos humanos tem sido priorizada na comunidade 

internacional em seus tratados e convencoes, uma vez que o respeito a integridade da pessoa 

humana tem sido visto como um postulado universal a ser garantido por todas as nacdes do 

mundo. 

2.2 - DA L E G I S L A C A O INTERNA A P R O T E C A O DOS D I R E I T O S HUMANOS. 

O Brasil como signatario de varios tratados e convencoes internacionais que e, 

consequentemente, vem seguindo as tendencias do direito internacional. O direito nacional 

tem adotado medidas no sentido de combater a escravidao em todas as suas formas e de 

salvaguardar o respeito aos Direito Humanos em seu territorio, mormente os direitos 

relacionados as questoes de exploracao do trabalhador. 

Quanto aos dispositivos da legislacao interna brasileira, o trabalho forcado e proibido 

pela Constituicao Federal de 1988, ao estabelecer como fundamento da Republica Federativa 

do Brasil "a dignidade da pessoa humana" (art. 1°, I I I ) , "os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa" (art. 1°, IV); ao estabelecer entre os direitos e deveres individuals e coletivos 

que "ninguem sera submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante" (art. 5°, 

III) e tambem que "e livre o exercicio de qualquer trabalho, oficio ou profissao, atendidas as 

qualificacoes profissionais que a lei estabelecer" (art. 5°, XII I ) ; alem de estatuir que no 

ambito das relacoes internacionais, o Brasil reger-se-a seguindo e respeitando a prevalencia 

dos direitos humanos (art. 4°, II). 
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Reforcando as previsoes constitucionais atinentes a prote9ao dos Direitos Humanos e 

combate ao trabalho forcado, ainda ha o ordenamento penal brasileiro tratando sobre o tenia 

em questao. Mesmo nao sendo a unica forma de combater a explora9ao do trabalhador, essa 

imputacao penal responsabilizadora do Codigo Penal Brasileiro - CPB e indispensavel 

ferramenta para a mudan9a do panorama atualmente verificado no pais, haja vista, a tentativa 

de acabar com a impunidade dos maiores beneficiarios dessa explora9ao tao vergonhosa para 

a na9ao. 

A reda9ao do artigo 149 do CPB vigente e alterado pela Lei n.° 10.803/2003, in verbis: 

Art. 149. Reduzir algucm a condicao analoga a de escravo, quer submetendo-o a 
trabalhos forcados ou a Jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condicSes 
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomocao em 
razao de divida contraida com o empregador ou preposto: 

Pena - reclusao, de dois a oito anos, e multa, alem da pena correspondente a 
violencia. 

§ 1° - Nas mesmas penas incorre quern: 

I - Ccrceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim 
de rete-lo no local de trabalho; 

I I - Mantem vigilancia ostensiva no local de trabalho ou se apodcra de documentos 
ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retc-lo no local de trabalho. 

§ 2° - A pena e aumentada de metade, se o crime e comctido: 

I - Contra crianca ou adolescente; 

I I - Por motivo de prcconceito e raca, cor, etnia, religiao ou origem. 

O artigo 149, do CPB nao busca reprimir o trabalho escravo propriamente dito, haja 

vista, esta pratica ter sido abolida da sociedade desde 1888, busca sim, reprimir a a9ao 

consciente de pessoas que tentam reduzir alguem a condi9ao analoga a condi9ao de escravo, 

este e o real espirito deste dispositivo juridico. 

Outra parte muito importante do CPB no combate a explora9ao do trabalhador e o 

titulo IV deste codigo que trata dos crimes contra a organiza9ao do trabalho, com especial 

destaque para o artigo 197,1, in verbis: 
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Art. 197 - constranger alguem, mediante violencia ou grave ameaca: 

I - A exercer ou nao exercer arte, oficio, profissao ou industria, ou a trabalhar ou 
nao trabalhar durante certo periodo ou em dctcrminados dias: 

Pena - detencao, de 1 (um) mes a 1 (um) ano, e multa, alem da pena correspondente 
a violencia. 

Alem deste, outro dispositivo de grande relevancia para combater essa subjugacao da 

mao-de-obra trabalhista no ambito penal e a Lei n.° 9.777 de 29 de dezembro de 1998, que 

veio alterar os artigos 132, 203 e 207 todos do Codigo Penal Brasileiro e, todos voltados para 

o combate ao sistema de escravidao no Pais. Esta lei visa dar uma maior rigidez aos textos 

destes artigos, seja ampliando suas abrangencias, seja majorando suas penas. 

No bojo da Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, nos afigura muito importante o 

§ 2° do artigo 462, haja vista, o seu postulado, in verbis; 

Art. 462 - Ao empregador e vedado efetuar qualquer desconto nos salarios do 
empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, dispositivos de lei ou de 
contrato coletivo. 

§ 2° - E vedado a empresa que mantiver armazem para venda de mcrcadorias aos 
cmpregados ou servicos destinados a proporcionar-lhes prestacoes in natura exercer 
qualquer coacao ou induzimento no sentido de que os empregados se utilizem do 
armazem ou dos servicos. 

Assim, se com um pouco mais de acuidade observar-se a realidade da exploracao da 

mao-de-obra no Brasil ver-se-a que este dispositivo juridico se torna um dos mais 

desrespeitados, pois, quando um empregador contrata um empregado com a intencao de 

subjuga-lo a sua vontade e de lhe tolher a liberdade de locomocao, aquele trata com a maior 

rapidez de providenciar para que o trabalhador contraia uma divida consigo, e em muito dos 

casos essa divida surge de mercadinhos e mercearias pertencentes ao proprio empregador, 

divida esta que para o empregado passara a ser impagavel, tendo em vista os precos 

exorbitantes das mercadorias que ele e obrigado a adquirir. 

Esta pratica inserta na CLT e conhecida como "truck system " ou ainda como "politica 

do barracao", muito comum no pais no meio rural. 
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Destarte, a estrutura organizacional da legislacao brasileira para a protecao dos 

Direitos Humanos e combate a exploracao da mao-de-obra de forma abusiva, apesar de todo 

esse aparato de protecao, ainda da margem a impunidade devido a ausencia de penas 

realmente eficazes que tenham o condao de realmente punir os escravocratas contemporaneos, 

bem como todos que de alguma forma acabam por se beneficiar desse sistema, favorecendo 

assim a persistencia da escravidao. A legislacao em vigor apesar de ate um tanto quanto 

volumosa a respeito do tema em questao possui varias lacunas que acaba por favorecer os 

criminosos, principalmente no aspecto penal. 

Assim ,apesar de todas as lacunas existentes em nosso ordenamento juridico, se este 

fosse realmente aplicado como vem descrito em seus respectivos codigos, com certeza seria 

de grande ajuda no combate a tal crime tao cruel e degradante contra a pessoa humana. 

2.3 - DO C O N F L I T O PARA O P R O C E S S A M E N T O E J U L G A M E N T O DO C R I M E 

P R E V I S T O NO A R T . 149 DO CPB. 

A competencia para o processamento e julgamento do crime previsto no artigo 149, do 

CPB, ou seja, "reduzir alguem a condicao analoga a de escravo", e pauta de grandes 

discussoes na doutrina e na jurisprudencia recentes. Uma das questoes mais polemicas na 

erradicacao do trabalho escravo no Brasil e esse conflito de competencia. 

No Codigo de Processo Penal Brasileiro - CPPB, o artigo 69 indica a competencia 

para julgar por meio da analise de tres aspectos: A qualidade das pessoas envolvidas (ratione 

personae); a natureza do crime (ratione materiae); ou pelo local onde o delito foi praticado ou 

consumado (ratione locci). 
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Nesta materia, a discussao sobre a competencia inicia-se logo ao se fazer um estudo do 

artigo 109, da Constituicao Federal, pois este no seu inciso V I estatui que os crimes contra a 

organizacao do trabalho sao de competencia da Justica Federal. Assim, analisando-se 

exclusivamente este inciso fica claro que a competencia e federal. Porem o Supremo Tribunal 

Federal - STF no final dos anos 70 definiu que o delito previsto artigo 149 do CPB nao afeta 

a organizacao do trabalho, e sim a liberdade individual. Este tribunal assim manifestou-se ao 

apreciar o recurso n.° 90.042 - SP como mostra a ementa: 

Conflito dc competencia. Intcrpretacao do artigo 109, VI da CF. A exprcssao 'crime 
contra a organizacao do trabalho', utilizada no referido texto constitucional, nao 
abarca o delito praticado pelo empregador que, fraudulentamente, viola direito 
trabalhista de dcterminado empregado. Competencia da justica estadual. Em face do 
artigo 109, V I da Constituicao Federal sao da competencia da justice federal apenas 
os crimes que ofendam o sistema de orgaos e instituicoes que preservem, 
coletivamente, os direitos e deveres dos trabalhadores. Recurso extraordinario nao 
reconhecido. 

Corroborando com este entendimento em 1982 o agora extinto Tribunal Federal de 

Recursos - TFR, publicou a Siimula n° 105 que dispoe: 

Compete a justica federal processar e julgar os crimes contra a organizacao do 
trabalho, quando tenha por objeto a organizacao geral do trabalho ou direito dos 
trabalhadores considerados coletivamente. 

Continuando o estudo do artigo 109, da Constituicao Federal, analisando agora o 

inciso I I I que diz ser competente a Justica Federal para julgar "as causas fundadas em tratados 

ou contratos da Uniao com Estado estrangeiro ou organismo internacional". Assim, sao as 

convencoes n.° 29 e n.° 105 da OIT, que proibem a submissao de pessoa humana a 

escravidao, das quais o Brasil e signatario. Alem destas ainda podem ser mencionadas a 

Convencao sobre Escravatura de 1926 e a Convencao Suplementar sobre a Abolicao da 

Escravatura de 1956, promulgadas pelo decreto n.° 58.563 de 1966, evidenciando-se assim 

por meio desse inciso mais uma vez como sendo competente a justica federal. 

A competencia da Justica Federal torna-se ainda mais robusta, ao apreciar-se o inciso 

IV do mesmo artigo da Carta Constitucional, in verbis: 
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Os crimes politicos e as infracoes penas praticadas em detrimento de bens, servicos 
ou interesse da Uniao ou de suas entidades autarquicas ou emprcsas publicas, 
cxcluidas as contravencSes e ressalvada a competencia da justica militar e da justica 
eleitoral. 

O crime em analise, inserto no artigo 149, do CPPB, vai de encontro com os interesses 

da Uniao no momento em que afronta os direitos garantidos pela Carta Magna como: a 

dignidade da pessoa humana (art. 1°, III) ; os valore sociais do trabalho (art. 1°, IV); o 

exercicio livre de qualquer trabalho, oficio ou profissao (art. 5°, XII I ) ; alem de ir contra os 

preceitos da funcao social da propriedade (art. 5°, XXII I ) . 

Importante e destacar a intencao do legislador constituinte em nao restringir o alcance 

do dispositivo expresso no texto constitucional em relacao a competencia para julgar os 

crimes contra a organizacao do trabalho, como bem salientado por Flavio Dino de Castro e 

Costa e Simone Schreiber (2002, p. 22), ao expressarem que " [ . . . ] o constituinte de 1987/1988 

reiterou decisao de incluir, os crimes contra a organizacao do trabalho, sem qualquer 

ressalva". 

Quanto ao posicionamento jurisprudencial relativo ao artigo 149 do CPB a 

predominancia e que seja julgado pela Justica Estadual, no entanto, comecam a destaca-se 

algumas teses que convergem para estabelecer a Justica Federal como a competente; como 

preconizado na Sumula n.° 122 de Superior Tribunal de Justica - STJ, "compete a justica 

federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competencia federal e 

estadual, nao se aplicando a regra do artigo 78, I I , a do CPB". 

O STF, devido a esse conflito de competencia e a discussao que vem sendo travada 

pela doutrina em relacao ao tema esta analisando a proposta impetrada pelo procurador geral 

da republica, buscando decidir sobre a competencia para o julgamento das acoes de trabalho 

escravo. 

Atualmente este recurso o extraordinario de n.° 398041 apresenta quatro votos a favor 

da justica federal ter a competencia e tres a favor de a justica estadual ser a competente. No 
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entanto o julgamento esta suspenso em virtude do pedido de vista regimental feito pelo 

ministro Gilmar Mendes, conforme OIT (2007). 



C A P I T U L O 3 - DA E R R A D I C A C A O DO T R A B A L H O E S C A R V O NO B R A S I L 

3.1 - DO P R O J E T O D E EMENDA C O N S T I T U C I O N A L . N.° 438/2001. 

A Constituicao Federal de 1988 preve em seu artigo 184 a possibilidade de 

desapropriacao da terra quando esta nao estiver atendendo aos preceitos de sua funcao social, 

mediante previa e justa indenizacao. No entanto, essa desapropriacao no que tange ao 

problema do trabalho escravo nao se mostra eficiente, de maneira que, para retirar a terra do 

seu dono que vem explorando trabalho escravo e descumprindo os preceitos da funcao social 

da terra, tem-se que indeniza-lo causando com isso um sentimento de impunidade. Para 

acabar com essa impunidade e que surge a PEC. 438/2001, propondo a alteracao do artigo 243 

da CF, buscando a expropriacao da terra na qual for detectada a exploracao de trabalho 

escravo, e que atraves dessa exploracao passe a nao atender aos preceitos constitucionais da 

funcao social da propriedade. Neste tipo de expropriacao nao ha o pagamento de nenhum 

valor a titulo de indenizacao. 

A redacao da PEC. N.° 438/2001 proposta pelo senador Ademir Andrade, e a seguinte: 

Art. 243. As glebas de qualquer regiao do Pais onde forem localizadas culturas 
ilegais de plantas psicotropicas ou a exploracao de trabalho escravo serao 
imediatamente expropriadas e especificamente destinadas a reforma agraria, com o 
assentamento prioritario aos colonos que ja trabalhavam na respcctiva gleba, sem 
qualquer indenizacao ao proprietario e sem prejuizo de outras sancoes prcvistas em 
lei. 

Paragrafo unico. Todo e qualquer bem de valor economico apreendido em 
decorrencia do trafico ilicito de entorpecentes e drogas afins e da exploracao de 
trabalho escravo sera confiscado e se revertera, conforme o caso, cm beneficio de 
instituicocs e pessoal especializado no tratamento e recuperacao de viciados, no 
assentamento dos colonos que foram escravizados, no aparelhamcnto e custeio de 
atividadcs de fiscalizacao, controle e prevencao e repressao ao crime de trafico ou 
do trabalho escravo. 

A PEC. N.° 438/2001 teve anexado ao bojo outras propostas que versam sobre o 

mesmo tema: a PEC N.° 232 de 1995 e seus apensos; a PEC N.° 21 de 1999; a PEC N.° 189 
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de 1999; a PEC N.° 300 de 2000 e a PEC N.° 235 de 2004. Ou seja, todas essas propostas de 

emenda a constituicao buscam a expropriacao das terras cujos proprietaries se negam a dar-

lhe destinacao social e utilizam a exploracao do trabalho escravo. 

Destarte, como atualmente o compromisso do Estado brasileiro nao e apenas o 

combate ao trabalho escravo, mas a erradicacao deste; essa possibilidade de expropriacao das 

terras onde e utilizado este tipo de trabalho busca eliminar o problema "pela raiz" haja vista a 

inviabilidade economica da atividade mediante a possibilidade da perda da propriedade. A 

aprovacao da PEC N.° 438/2001 dara ao Estado um instrumento de punibilidade agil, 

eficiente e adequado, culminando no fim da impunidade no Brasil, quanto ao problema do 

trabalho escravo. Atualmente a PEC n.° 438/2001 encontra-se aguardando votacao no 

Congresso Nacional. 

3.2 - DAS MEDIDAS JUDICIAIS D E C O M B A T E A E S C R A V I D A O 

E de competencia do Ministerio Publico do Trabalho - MPT a propositura da acao 

civil publica e da acao civil coletiva para responsabilizar os empregadores que exploram 

trabalhadores em condicoes degradantes, na Justica do Trabalho. A acao civil publica exprime 

a atuacao judicial ou ativa do Parquet laboral na defesa dos interesses difusos, coletivos e ate 

individuals homogeneos. 

Atraves da acao civil publica e possivel postular a condenacao do explorador, em 

dinheiro ou atraves do cumprimento de obrigacao de fazer ou nao fazer. O dinheiro, no caso 

deve se destinar a recomposicao do bem juridico lesado. A obrigacao de fazer ou nao fazer, 

por sua vez, engloba todas as medidas e providencias tendentes a devolver a dignidade ao 

trabalhador, tais como a determinacao de registro do contrato de trabalho na Carteira de 

Trabalho e Previdencia Social - CTPS, a cessacao de descontos salariais indevidos, a retirada 
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de segurancas que estiverem intimidando os trabalhadores ou constrangendo sua liberdade de 

ir e vir, a observancia do salario minimo, da Jornada de trabalho legal e de outros direitos 

reconhecidos aos trabalhadores, a oferta de condicoes de trabalho minimas envolvendo agua 

potavel, alojamento, transporte adequado, equipamento de protecao individual e coletivo de 

trabalho, entre outros direitos difusos e coletivos. 

A acao civil coletiva, conforme o artigo 91, da Lei N.° 8.070/90 e utilizado na Justica 

do Trabalho para responsabilizar o explorador por danos individualmente sofridos pelos 

trabalhadores, sejam morais ou patrimoniais, como diferencas salariais e adicionais de 

periculosidade ou insalubridade, noturno e de horas extras. 

E importante destacar, que ao se cogitar reprimir ou reparar danos causados ao homem 

explorado em condicoes analogas a escravidao, por conta da propria situacao degradante, 

esta-se diante de interesse social relevante, o que autoriza sejam tratados os interesses 

individuals homogeneos - em principio defensaveis via acao civil coletiva - atraves da 

propria acao civil publica, equiparados aos interesses coletivos. 

O MPT dispoe tambem das acoes cautelares em socorro das situacoes de periculum in 

mora e fumus boni iuris, tao presentes nos casos de trabalho escravo. 

3.3 - DAS MEDIDAS E X T R A J U D I C I A L D E C O M B A T E A E S C R A V I D A O . 

Quern combate o problema do trabalho escravo no Brasil sabe que nao se acaba com 

essa chaga somente por meio de sentencas judiciais trabalhistas, ou seja, a erradicacao dessa 

mazela depende de acoes integradas que envolvam a repressao a quern se vale dessa pratica e 

a melhorias das condicoes sociais das populacoes atingidas pelo aliciamento. 

Deste modo, faz-se necessario a criacao de inumeras providencias para alcancar tal 

fim. Estas providencias sao encontradas no Piano Nacional para Erradicacao do Trabalho 

UFCG - CAMPUS DE SOUSA 
BIBLIOTEC A 3ETORIAL 
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Escravo, o qual delega incumbencias para diversos orgaos governamentais e organismos nao 

governamentais, abrangendo em acoes gerais, melhoria nas estruturas administrativas do 

grupo de fiscalizacao movel do Ministerio do Trabalho e Emprego - MTE, da acao policial, 

por meio da policia federal e da policia rodoviaria federal, dos Ministerios Publicos Federal e 

do Trabalho, assim como em acoes especificas por meio da promocao da cidadania e combate 

a impunidade e de conscientizacao, capacitacao e sensibilizacao para erradicacao do trabalho 

escravo, prevendo-se, ainda, alteracoes legislativas, para implementacao a curto e medio 

prazo, conforme a natureza da medida. 

Uma importante iniciativa no ambito extrajudicial para o combate ao trabalho escravo 

foi a criacao da "lista suja", que e um cadastro de empregadores que foram autuados pelo 

grupo movel de fiscalizacao do MTE mantendo empregados em situacao analoga a de 

escravo. O objetivo desta lista e informar aos orgaos publicos, entidades civis e a sociedade 

como um todo, sobre a forma de trabalho utilizada nestas propriedades durante o 

desenvolvimento de suas atividades economicas. Os efeitos para quern tem o seu nome 

figurando na "lista suja" sao varios, mas os principals sao: nao ter direito a linhas de creditos 

em bancos oficiais do govemo; ter a imagem de sua empresa vinculada a exploracao de mao-

de-obra escrava e de perder o direito de manter relacoes comerciais com o govemo e suas 

autarquias. 

Na alcada de atuacao do MPT fora do ambito judicial, destaca-se o papel investigativo 

deste orgao, atraves do inquerito civil, com fundamento no artigo 84, I I , I I I e V da LC N.° 

75/93, qual seja: 

Art.84 [...] 

II - instaurar inquerito civil e outros procedimentos administrativos, sempre que 
cabiveis, para assegurar a observancia dos direitos socais dos trabalhadores; 

III - requisitar a autoridade administrativa federal competente, dos orgaos de 
proteq:ao ao trabalho, a instauracao de procedimentos administrativos, podendo 
acompanha-los e produzir provas; 

[...] 
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V - exercer outras atribuicdes que lhe forem conferidas por lei, desde que 
compativeis com sua finalidade. 

O inquerito civil e um instrumento de investigacao caracteristico de MP. No ambito 

trabalhista, visa investigar a veracidade de ilicitos que firam as garantias sociais e direitos 

consagrados na Constituicao, CLT e Leis especiais, e que atentem contra a ordem e a 

dignidade da pessoa humana. 

Ainda extrajudicialmente o MPT e o MTE agem com bastante eficiencia atraves do 

grupo movel de combate ao trabalho escravo, na libertacao e protecao dos trabalhadores 

explorados. O grupo movel e composto de auditores fiscais do trabalho, procuradores do 

trabalho, policia Federal e de membros do MTE. 

Para a atuacao do Grupo Movel, faz-se necessario o recebimento da denuncia pelo 

MPT, acerca da existencia de trabalhadores submetidos a condicao de escravo, este 

encaminha um oficio a coordenadoria nacional para que componha a lista de espera para 

atuacao do grupo movel de fiscalizacao. A equipe de fiscalizacao e formada pelo membro do 

MPT, Policia Federal, policia Civil, Auditores do Trabalho, dentre outros membros do MTE, 

apos a composicao, esta se encaminha para a propriedade objeto da denuncia e procede a 

vistoria. 

Apos a libertacao dos trabalhadores pelo grupo movel de fiscalizacao eles fazem jus 

ao recebimento de seguro desemprego, proposta de N.° 55, implementado pelo MTE. 

3.4 - DO GRUPO E X E C U T I V O D E R E P R E S S A O AO T R A B A L H O F O R C A D O -

G E R T R A F . 

O Grupo Executivo de Repressao ao trabalho Forcado - GERTRAF foi outra medida 

adotada no combate ao trabalho escravo, por meio do decreto presidencial n.° 1538, de 27 de 
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junho de 1995, tendo por finalidade coordenar e implementar as providencias necessarias a 

repressao ao trabalho escravo. 

O grupo e formado por representantes de sete ministerios: Ministerio do Trabalho; 

Ministerio da Justica; Ministerio do Meio Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazonia; 

Ministerio da Agricultura e do Abastecimento; Ministerio da Previdencia e Assistencia 

Social; Ministerio da Industria, do Comercio e do Turismo; Gabinete do Ministro de Estado 

Extraordinario de Politica fundiaria. 

O GERTRAF encontra-se subordinado a camara de politicas sociais do conselho de 

governo; a sua coordenacao cabe ao MTE e suas acoes sao executadas pelo Grupo Especial de 

Fiscalizacao Movel, que percorre o pais averiguando as denuncias de utilizacao de mao-de-

obra escrava. 

E com a criacao do GERTRAF, que se tem uma maior centralizacao de comando, o 

sigilo na apuracao de denuncias, a padronizacao de procedimentos e a atuacao em parceria de 

auditores fiscais, membros do Ministerio Publico Federal e do Trabalho e policiais federals, 

propiciando assim, um avanco progressivo no numero de acoes fiscalizatorias e na sua 

eficiencia marcada pela efetiva identificacao das praticas do trabalho escravo e da libertacao 

dos trabalhadores. 

O GERTRAF e a Comissao Pastoral da Terra - CPT, tem trabalhado em cooperacao 

mutua, haja vista, o grande interesse da CPT em acabar com o uso de trabalho escravo no 

pais. Assim, esta investiga a existencia de trabalho escravo e denuncia ao orgao competente 

do governo federal incumbido de resolver o problema que o GERTRAF, que atraves do 

Grupo Especial de Fiscalizacao Movel efetua a operacao de resgate dos trabalhadores 

escravizados. E importante destacar que o Brasil e o linico pais do mundo em que tanto o 

governo quanto a igreja tem programas de combate ao trabalho escravo. 
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3.5 - OS P R E C E I T O S DA DIGNIDADE HUMANA NA L U T A C O N T R A O 

T R A B A L H O E S C R A V O . 

Atualmente e consenso que o primeiro estudo e enunciacao do principio da Dignidade 

Humana foi realizado por Emmanuel Kant. Isso certamente se deve ao fato de Kant ter sido o 

primeiro teorico a reconhecer que ao homem nao se pode atribuir valor - assim entendido 

como preco -, justamente porque o ser humano deve ser considerado como um fim em si 

mesmo e em funcao da sua autonomia enquanto ser racional. 

Na atualidade, e importante consignar que a nocao de Dignidade Humana ja supera o 

pensamento de Kant que se baseava na mera liberdade racional, haja vista, hoje o principio da 

Dignidade da Pessoa Humana ter como premissa o ser humano, como fim de tudo, ou seja, 

trata-lo como ente real cujas necessidades minimas concretas nao podem estar sujeitas a 

modelos abstratos tradicionais. 

A declaracao dos Direitos Humanos, ja em seu preambulo, considera a dignidade da 

pessoa como algo essencial ao individuo, inviolavel e inalienavel. A importancia desta 

declaracao e inestimavel e indiscutivel, pois foi atraves dela que se deve a materializacao 

juridica dos Direito Humanos. 

Relativamente ao Brasil, como ocorreu em diversos paises, a Constituicao Federal, 

apos longa crise institucional deflagrada pela ditadura militar, periodo marcado por restricoes 

e supressoes dos mais diversos tipos de direitos fundamentals, declarou ser a dignidade da 

pessoa humana direito de todos, nucleo inviolavel, inerente a personalidade. Estabeleceu 

assim, em seu artigo 1°, inciso I I I , ser a dignidade da pessoa humana um de seus 

fundamentos, o que acarreta em uma multiplicidade de funcoes que o dito principio possui na 

ordem constitucional e, consequentemente, legal. 
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O principio da dignidade da pessoa humana pode ser considerado a base de 

sustentacao normativa da Carta Fundamental, premissa para que um Estado possa ser 

adjetivado de Constitucional e Democratico. Com isso o foco positivado deixou de ser o 

Estado com seus iniimeros poderes e regalias, passando a pessoa humana, e suas realizacoes. 

Pode-se ressaltar assim, baseado nos preceitos do principio da dignidade humana a 

realidade de iniimeros brasileiros que, atualmente, ainda vivem em condicoes analogas a de 

escravo. Desse modo, e dispensada maiores consideracoes a afirmacao de que o trabalho 

escravo, sob o prisma da dignidade humana, completamente condenavel, uma vez que a 

pessoa encontra-se privada de sua propria liberdade de locomocao, de escolha e de protecao a 

saude. 

Diante desta realidade, um dos meios de combate a escravidao e, justamente, a 

educacao, sendo esta uma forma de assegurar a dignidade humana, uma vez que a maioria dos 

trabalhadores explorados tem pouca ou nenhuma escolaridade. Com efeito, a partir do 

momento que eles passam a conhecer seus direitos fundamentals, passam a ser menos 

suscetiveis a falsas promessas de emprego. A educacao e a informacao sao, portanto, 

importantes instrumentos de efetivacao da dignidade da pessoa humana. 

Por fim, vale relembrar que, segundo Kant, a dignidade e o elemento que diferencia o 

homem dos outros seres vivos. A partir dessa premissa, nota-se que a questao da observancia 

ou nao da dignidade humana e ramificada em varias hipoteses que surgem cotidianamente. 

Em outras palavras, o fa to de a dignidade humana ser fundamento da Repiiblica 

Federativa do Brasil, de ser um Direito Fundamental e de ser reconhecia na Declaracao dos 

Diretos Humanos nao tem o condao de lhe distanciar da realidade. Pelo contrario, sua analise 

e observancia sao tambem empiricas, pois a cada momento deve-se observar se a dignidade 

daquela pessoa (qualquer pessoa e em qualquer situacao) esta sendo realmente respeitada. 
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Desta forma, a dignidade humana e o nucleo de direitos intangiveis, uma limitacao aos 

poderes estatais, aos grupos sociais, e a todos os individuos de forma geral, uma vez que so e 

permitida a restricao de Direitos Fundamentals e Sociais se ela for observada. Todos os 

institutos juridicos, sem excecao, devem ser vistos sob a otica da dignidade, elemento 

primordial e essencial do Direito. 



C A P I T U L O 4 - DO TRABALHO ESCRAVO NO ESTADO DA 

PARAIBA. 

4.1 - Da Existencia de Trabalho Escravo no Estado da Paraiba. 

E sabido, que o trabalho escravo nao foi extirpado de forma plena e completa do seio 

da sociedade contemporanea com a assinatura da Lei Aurea pela princesa Isabel em 1888; 

persistindo assim a utilizacao de mao-de-obra escrava por meio das mais diversificadas 

formas ate os dias atuais. E, essa chaga assola quase todo o territorio nacional; porem, 

rarissimas excecoes sao encontradas, onde nao se tem registros da existencia de utilizacao de 

trabalho escravo como forca de producao. 

O Estado da Paraiba encontra-se inserido entre essas excecoes, Haja vista o grupo de 

fiscalizacao movel que e coordenado pelo Ministerio do Trabalho e Emprego, ja ter efetuado 

operacoes investigativas no Estado da Paraiba e em nenhuma delas ter constatado nenhum 

caso de trabalho escravo neste Estado, conforme MPF em pauta (2006). 

Desde o ano de 2002, a Delegacia Regional do Trabalho da Paraiba possui um grupo 

especial voltado apenas para investigates de denuncias sobre trabalho escravo no Estado. 

Este grupo e formado por quatro auditores fiscais do trabalho especializados em fiscalizacao 

rural, de acordo com as informacoes do MPF em pauta (idem). 

O grupo da DRT-PB atende denuncias oriundas dos trabalhadores e dos sindicatos de 

todo o Estado, atuando com base em dados estatisticos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatistica - IBGE, pelo Ministerio do Trabalho e Emprego - MTE, pelos 

sindicatos dos trabalhadores rurais e pela Federacao dos Trabalhadores na Agricultura -

FETAG. 
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Com o intuito de combater o trabalho escravo, foi criado um grupo interestadual, 

formado pelos Estados de Alagoas, Pernambuco, Ceara, Rio Grande do Norte e Paraiba. O 

grupo tem como principal proposito uniformizar os procedimentos de fiscalizacao rural dos 

Estados membros. Para que isso se efetive, o grupo se reiine bimestralmente, a fim de trocar 

ideias, informacoes e experiencias, inclusive com a participacao dos trabalhadores. 

Para demonstrar a nao existencia de registro algum de trabalho escravo em territorio 

Paraibano, durante todo o periodo existencia do grupo de investigacao da DRT-PB, este 

recebeu apenas quatro denuncias de suposta investigacao de trabalho escravo, que ao serem 

averiguadas, constatou-se que tratava-se apenas de situacoes irregulares e nao de trabalho 

escravo. 

Entre as irregularidades constatadas nestas ocorrencias, encontrava-se, o nao registro 

da CTPS, excesso de Jornada de trabalho, pagamentos inferiores ao salario minimo, alem de 

ambientes e condicoes inadequadas de seguranca e saiide do trabalhador. 

No entanto, em momento algum observou o impedimento do direito de ir e vir de 

qualquer dos trabalhadores encontrados nos locais investigados, haja vista, ser este o principal 

elemento caracterizador do trabalho escravo, conforme o MPF em pauta (Ibidem). 

Segundo a OIT, o trabalho escravo nao se caracteriza pelas condicoes degradantes 

pelas quais passam os empregados, mas sim pela ausencia da liberdade de ir e vir do 

individuo. 

4.2 - Da Emigracao da mao-de-obra Escrava Paraibana. 

E certo que no Estado da Paraiba nao haja registros da existencia de trabalho escravo 

pelos orgaos responsaveis pelas investigacoes realizadas, sobre trabalho escravo tanto nos 
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orgaos federais, quanto nos orgaos estaduais. Porem, dentro deste contexto, o Estado da 

Paraiba herda hoje o triste titulo de mercado emissor de mao-de-obra escrava, segundo MPF 

em pauta (Idem, ibidem). 

Desta maneira, as vitimas deste crime sao conduzidas em transportes clandestinos por 

pessoas que pertencem a uma rede de aliciadores que atua em varios Estados da Federacao. 

Os aliciadores sao vulgarmente conhecidos como "gatos" e sua funcao e unicamente 

encontrar as pessoas que serao reduzias as condicoes analogas a de um escravo e entrega-las 

no local onde serao escravizadas pelos seus patroes. 

A equipe de criminosos age trocando informacoes e atua em Estados pobres, onde as 

condicoes de sobrevivencia sao precarias. E, para se evitar a fiscalizacao feita pelos Policiais 

Rodoviarios Federais evitam transitar pelas rodovias federais. 

Segundo relatos da propria Policia Federal, os municipios paraibanos onde ocorre o 

maior escoamento de paraibanos para serem submetidos a essas condicoes sao Tavares, 

Princesa Isabel, Fagundes e Itatuba, conforme Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadao 

(2006). 

Na DRT-PB, no Ministerio Publico do Trabalho e nos departamentos da Policia 

Rodoviaria Federal nao existem estatisticas sobre o fluxo de paraibanos que aceitam viajar 

com a promessa de oportunidade de Trabalho e caem no mundo da servidao. Os 

representantes destes orgaos detectaram ser o Estado da Paraiba bastante procurado para 

abastecer outros locais do pais onde trabalho escravo e mais freqiiente, como nos Estados de 

Mato grosso e Tocantins. 

A descoberta de um grupo de trabalhadores paraibanos que foram levados das cidades 

de Sao Bento e Pombal para a cidade do Rio de Janeiro para trabalharem vendendo redes, a 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadao retrata a imensidao do problema que e a 

emigracao de mao-de-obra escrava paraibana. 
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Eles eram procurados por aliciadores que lhes entregavam parte do pagamento para 

que eles deixassem esse dinheiro com suas familias e pudessem viajar; com isso os 

trabalhadores ja saiam endividados, segundo a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadao. 

Ocorre que, durante todo o trajeto da Paraiba ate o Rio de Janeiro, o grupo de 

trabalhadores era obrigado a viajar dentro do bau de um caminhao amontoados, juntamente 

com as mercadorias e para que nao morressem asfixiado respirava atraves de pequenos 

buracos feitos no proprio bau do caminhao. Ao chegarem no Rio de Janeiro, cidade de destino 

onde trabalhariam, os trabalhadores passavam por situacoes degradantes e humilhantes para 

poderem pagar o debito que tinham com o patrao. Vendiam cada rede pelo preco de R$ 10,00 

(dez reais) e eram obrigados a entregar R$ 7,00 (sete reais) aos seus contratantes. E, os R$ 

3,00 (tres reais) que restavam eram cobrados para quitar a divida antiga, alojamento e 

alimentacao, caracterizando com isso a escravidao por divida tao comum no pais na 

atualidade, segundo a Procuradorias Federal dos Direitos do Cidadao. 

Para a OIT, resta caracterizado o trabalho escravo, pelo aprisionamento imposto 

durante o exercicio da atividade laboral por meio da existencia de dividas ilegais ou por 

condicoes geograficas que impecam a fuga, com a presenca de guardas armados ou apreensao 

de documentos. 

Destarte, a existencia de trabalho escravo dentro da Paraiba e bastante timida ou 

mesmo praticamente inexistente, haja vista a nao ocorrencia de registro desta forma de 

exploracao em orgaos oficiais do governo. Por outro lado, o Estado paraibano funciona como 

mercado abastecedor dos grandes centros onde ha incidencia deste crime, sendo assim 

considerado como foco emissor do trabalho escravo, que e tao grave quanto a adocao do 

regime de exploracao da escravidao nos meios de producao, conforme informacoes da 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadao. 
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4.3 - Do Piano Para Combater o Fluxo de Trabalhadores Escravos Para 

Outros Estados da Federacao. 

Visando o combate ao crime de exploracao de mao-de-obra escrava, a DRT-PB firmou 

convenio com o Ministerio Publico do Trabalho - MPT e com a Policia Rodoviaria Federal 

desde o ano de 2005, para realizar acoes conjuntas voltadas para o combate ao aliciamento e o 

transporte irregular de trabalhadores para outras regioes do pais. A Delegacia Regional do 

Trabalho da Paraiba e Ministerio Publico do Trabalho ficaram responsaveis pelo treinamento 

e capacitacao dos Policiais Rodoviarios Federais, dando condicoes para eu eles, ao efetuarem 

a abordagem, solicitem os documentos necessarios dos responsaveis para a comprovacao da 

legalidade no transporte dos trabalhadores, segundo MPF em pauta (2006). 

O primeiro treinamento promovido pela coordenacao de treinamento da DRT-PB e a 

coordenadoria de combate ao trabalho escravo do Ministerio Publico do Trabalho contou com 

a participacao de 130 Policiais Federais do Estado da Paraiba, seno 60 da capital, 40 de 

Campina Grande e 30 de Patos. (idem). 

E importante destacar a competencia que a DRT tem para fornecer autorizacao para o 

transporte de trabalhadores para outros Estados. No entanto, estes trabalhadores autorizados 

pela DRT a trabalharem em outros Estados, ja saem com sua situacao completamente 

regularizada, como: com a carteira de trabalho assinada e com contrato de trabalho escrito. 

Neste contrato, as condicoes de trabalho devem esta perfeitamente descritas e a DRT-

PB ainda tem o cuidado de comunicar a DRT do Estado receptor sobre a autorizacao e a 

relacao de todos os trabalhadores que estao sendo transportados. (Ibidem). 

Apesar de todos esses esforcos, devido ao vasto espaco territorial do Estado da Paraiba 

e ao reduzido numero de policiais que fiscalizam as rodovias nao e possivel que se acabe com 

100% da exportacao de trabalhadores escravos aliciados no Estado para trabalharem em 
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outros centros, permanecendo assim essa luta constante dos orgaos governamentais e da 

sociedade civil organizada para acabarem com esse crime em todo o territorio brasileiro. 



CONSIDERA^OES FINAIS 

Chegado ao fim desse estudo, ve-se que a falta de conhecimentos de direitos por parte 

do trabalhador, ainda, e um fator que contribui bastante para a escravizacao do mesmo, e a 

impunidade tambem se mostra como um grande incentivo para aquelas pessoas que se 

utilizam da exploracao de mao-de-obra escrava como meio de producao. A escravidao 

contemporanea encontra-se intimamente relacionada ao fator economico e ao sentimento de 

impunidade existente no Brasil. Destarte, a escravidao contemporanea nao esta ligada a cor, 

raca ou etnia do individuo, mas a uma serie de fatores sociais como a ausencia de condicoes 

de subsistencia do trabalhador e de sua familia em sua regiao de origem. 

Assim, ve-se que o combate ao trabalho escravo sera mais efetivo se houver a 

conjuncao de inumeras iniciativas e a otimizacao de esforcos de todos que se encontram 

envolvidos nesta luta. Alem disso, o aperfeicoamento legislativo, o cumprimento das normas 

existentes, o fortalecimento das acoes de fiscalizacao movel e a sensibilizacao da Justica 

Federal sao imprescindiveis. 

Analisando todo o trabalho, percebe-se que iniimeras providencias foram tomadas, 

visando a erradicacao do trabalho escravo ou degradante e ambito nacional. Como por 

exemplo: a proposta de alteracao da Constituicao Federal para a expropriacao de terras que 

utilizem esse tipo de exploracao; a elaboracao das "listas sujas" do trabalho escravo e a luta 

incessante da OIT, promovendo foruns de debates, cursos e pesquisas com foco sempre 

voltado para o banimento desta pratica vergonhosa que e o trabalho escravo no Brasil e no 

mundo. 

Mostrou-se assim, atraves deste trabalho que a falta de penas eficientes como a perda 

da propriedade atraves da expropriacao e a condenacao a penas que cerceiem a liberdade do 
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infrator final, tornara sempre sem valor a edicao de pianos e campanhas de combate ao 

trabalho escravo. 

Para a erradicacao do trabalho escravo no Brasil sao necessarias acoes estruturais que 

incluam geracao de emprego e renda, reforma agraria e combate a impunidade. No entanto, ha 

acoes de curto prazo que devem ser prontamente executadas como: o cumprimento da 

promessa de bloqueio de creditos as pessoas que constam no rol de nomes da "lista suja" em 

todas as instituicoes financeiras do pais; atuar no congresso nacional no sentido de tentar 

acelerar a aprovacao sem restricoes da PEC n.° 438/2001, que preve o confisco de 

propriedades rurais onde e utilizado o trabalho escravo; atuar junto ao STF no sentido de fazer 

com que os Ministros decidam logo sobre a competencia para julgar o crime de trabalho 

escravo. 

Consequentemente, quando todas as dificuldades apresentadas neste trabalho forem 

enfrentadas pelo poder publico, imbuido de vontade politica determinante, estar-se-a diante do 

primeiro passo rumo a erradicacao do trabalho escravo no Brasil, bem como para o avanco da 

defesa dos direitos humanos e da dignidade humana. 
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ANEXO 

ANEXO 1 - "LISTA SUJA" DO GOVERNO FEDERAL 



CADASTRO DE EMPREGADORES PORTARIA 540 DE 15 DE OUTUBRO DE 2004 
LISTA ATUALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2007 

UF E M P R E G A D O R C N P J / C P F / C E I E S T A B E L E C I M E N T O T R A B A L H A D O R E S 
L I B E R T A D O S 

MES/ANO 
da inc lusao no 

cadas t ro 

1. MT A. S . Ca rvao e Log is t i ca Ltda 0 6 . 1 5 8 . 9 5 9 / 0 0 0 1 - 3 6 
F a z e n d a S a n t a T e r e z i n h a - Rod . MT 2 4 2 , km 1 3 8 - Novo 
Mato Grosso - Nova Ubirata/MT 0 9 D e z e m b r o / 0 6 

2. PA Abdon L u s t o s a Neto 1 9 1 . 6 0 8 . 0 1 1 - 1 5 
F a z e n d a S o s s e g o - Vic inal T u e r e , Novo 
Repar t imento/PA 2 6 D e z e m b r o / 0 4 

3. PA Adauto J o s e Galli 0 2 6 . 3 9 6 . 8 8 8 - 0 4 
F a z e n d a Lago Azul - Rod . PA 150 , KM 250 -
S a p u c a i a / P A 1 0 7 D e z e m b r o / 0 4 

4. AM A d e m a r A lme ida Fre i re 0 1 3 . 8 0 4 . 0 7 5 - 3 2 F a z e n d a G u a x u b a - Zona Rura l de Labrea/AM 0 2 J u l h o / 0 7 

5. PA Aden i l son Rodr igues da S i lva 4 6 9 . 6 0 7 . 2 4 1 - 0 4 F a z e n d a S a n t a R o s a do Para - C u m a r u do Norte/PA 154 D e z e m b r o / 0 4 

6. GO Agenor Rodr igues R e z e n d e 0 0 3 . 0 1 5 . 1 5 1 - 1 5 F a z e n d a S a o Marcos - Zona Rura l de Por te land ia/GO 12 J u l h o / 0 7 

7. TO Agropecuar ia Caraco l L tda . 0 2 . 1 3 8 . 3 8 6 / 0 0 0 1 - 2 8 F a z e n d a Caraco l - Rodovia T r a n s a m a z d n i c a K m 4 0 -
Cachoe i r inha/TO 

60 J u l h o / 0 5 

8 . GO Alberto Vi le la 2 9 2 . 0 9 4 . 9 8 1 - 0 0 F a z e n d a Faus t inos - Zona Rura l de Dover land ia/GO 08 J u l h o / 0 7 

9. TO A lc ides Rebesch in i 0 0 6 . 7 0 8 . 3 9 0 - 0 0 
F a z e n d a Dom Augusto - Rod . TO 0 5 0 , k m 4 2 , 5 a 
e s q u e r d a - Porto Nac iona l/TO 

100 D e z e m b r o / 0 6 

10 . MA A lc ides Reina ldo Gava 0 5 0 . 5 9 7 . 2 0 7 - 7 2 
F a z e n d a s R e u n i d a s S a o Marcos e Sao Bento - Zona 
Rura l - Carutapera/MA 18 J u n h o / 0 4 

11 . MT A lcopan Alcool do Pantana l 
Ltda 3 7 . 4 9 7 . 2 3 7 / 0 0 0 1 - 3 0 

F a z e n d a Olho D'Agua - E s t r a d a Coenge, km 16 -
Pocone/MT 

3 1 8 D e z e m b r o / 0 6 

12 . PA 
A l e x a n d r e Luc iano dos Santos 

Pra ta 
0 3 2 . 1 1 8 . 6 0 1 - 0 0 

F a z e n d a R a n c h o da Prata - BR 0 1 0 - Vi la L igacao - Dom 
E l i seu/PA 1 3 D e z e m b r o / 0 4 

1 3 . MA A lexcandro R a m a l h o Si lva 9 1 3 . 1 6 9 . 7 9 4 - 1 5 
F a z e n d a P r o g r e s s o - Zona Rura l de I t i n g a do 
Maranhao/MA 2 7 J u l h o / 0 7 

14. GO A lonso Clar ist ino de Rezende 1 7 0 . 8 3 9 . 8 2 1 - 0 4 F a z e n d a Bar ra da Farofa - Zona Rura l de Mineiros/GO 0 2 J u l h o / 0 7 

15. MA A ls i s R a m o s Sobr inho 2 2 4 . 3 7 6 . 3 0 3 - 6 8 
Carvoar ia do A ls i s - Rod . BR 2 2 2 - Km 2 5 - Zona Rura l -
Aca i landia/MA 0 2 J u l h o / 0 5 

16. PA Alsoni J o s e Malinski 0 0 8 . 3 6 9 . 3 1 2 - 2 0 
F a z e n d a C a j a z e i r a - S a o Felix do X ingu/PA 4 1 D e z e m b r o / 0 4 

17 . PA A l tami r S o a r e s da Cos ta 0 3 1 . 0 9 1 . 3 5 1 - 9 1 
F a z e n d a Macauba - E s t r a d a do Rio Pretb, Km 1 5 2 -
Maraba/PA 5 2 J u l h o / 0 5 

18 . PA Aloisio A lves de S o u z a 0 5 4 . 9 0 9 . 5 2 3 - 3 4 

F a z e n d a Nossa S e n h o r a Aparec ida - G leba C a c h o e i r a -
Margem Direita do Rio Moju - Zona Rura l - B reu 
Branco/PA 3 7 D e z e m b r o / 0 4 

19 . PA A lvany Dias S a n t a n a 0 6 2 . 4 5 1 . 8 8 1 - 7 2 
F a z e n d a 5 E s t r e l a s - Gleba Cafe , Projeto T a r t a r u g a -
Maraba/PA 13 J u n h o / 0 4 

2 0 . MT Antenor Duarte do Val le 0 2 6 . 6 0 8 . 3 0 8 - 0 0 
F a z e n d a Maringa - Av. Pedro A l v a r e s Cabra l , 5 0 7 1 -
V i lhena/MT 1 8 8 J u n h o / 0 4 

2 1 . MT Antenor San tos A lves Junior 4 5 7 . 6 1 9 . 5 7 9 - 4 9 
F a z e n d a Maringa - Novo Sao Joaqu im/MT 4 5 J u n h o / 0 4 



UF E M P R E G A D O R C N P J / C P F / C E I E S T A B E L E C I M E N T O T R A B A L H A D O R E S 
L I B E R T A D O S 

MES/ANO 
da inc lusao no 

c a d a s t r o 

2 2 . TO Antonio A ime C o m a r 3 5 2 . 4 5 1 . 2 3 8 - 0 0 F a z e n d a Va le do Jen ipapo - Pau D'Arco/TO 16 N o v e m b r o / 0 5 

2 3 . MA Antonio Barbosa P a s s o s 4 6 3 . 9 8 0 . 6 6 5 - 5 3 F a z e n d a Re luz - R o d . BR 2 2 2 - km 100 a 4 8 km a 
dire i ta Bom J e s u s d a s Se lvas/MA 21 D e z e m b r o / 0 6 

2 4 . MT Antonio Car los Francol in 6 2 7 . 9 1 6 . 9 9 8 - 7 2 F a z e n d a Ta iacu - Pro jeto Be leza Oes te - Vi la R ica/MT 0 8 D e z e m b r o / 0 6 

2 5 . MA Antonio d a s G r a c a s A lmeida 
H u r t s 

0 7 8 . 7 5 9 . 1 6 6 - 1 5 

F a z e n d a Lago inha - Rod . BR 2 2 2 - Km 8 5 - Zona Rura l -
Acai landia/MA 4 8 J u n h o / 0 4 

2 5 . MA Antonio d a s G r a c a s A lmeida 
H u r t s 

0 7 8 . 7 5 9 . 1 6 6 - 1 5 
F a z e n d a Lago inha - Rua Rio Grande , 9 0 0 -
Acai landia/MA 6 5 N o v e m b r o / 0 3 

2 6 . TO Antonio F e r n a n d o B e z e r r a 0 5 4 . 2 6 3 . 5 9 4 - 1 5 
F a z e n d a J a r d i m Lote 0 1 , Lo teamento Bre jao , p r ime i ra 
e tapa - Rodovia A r a g u a i n a - X a m b i o a - A r a g u a i n a / T O 0 7 J u l h o / 0 6 

2 7 . TO Antonio Gabr ie l de Paiva 0 2 5 . 2 0 9 . 4 0 1 - 8 2 F a z e n d a T r e s C o r a c o e s - Rodovia A r a g u a i n a -
Carmo land ia , km 3 0 , m a r g e m dire i ta , Ca rmo land ia/TO 0 4 J u l h o / 0 7 

2 8 . PI Antonio Odalto Smith 
Rodr igues de Cast ro 1 4 2 . 1 9 5 . 4 9 3 - 1 5 

Per imetro I r r i g a d o do Gurgue ia - A lvorada do 
G u r g u e i a / P I 8 3 D e z e m b r o / 0 4 

2 9 . BA Antonio Paulo de Andrade 4 2 1 . 4 6 3 . 7 2 7 - 5 3 F a z e n d a Guac i - Zona Rura l de Ba ianopo l i s/BA 20 J u l h o / 0 7 

3 0 . PA A T S S e r v i c o s L tda . 0 1 . 6 4 6 . 2 0 4 / 0 0 0 1 - 6 7 
F a z e n d a T u e r e - Fo lha 10, Q u a d r a 11, lote 2 5 - Nova 
Maraba - Maraba/PA 1 2 7 N o v e m b r o / 0 3 

3 1 . TO Aurel io Jung 5 7 7 . 3 1 7 . 5 6 0 - 6 8 
F a z e n d a I t a j u b a - Rod . TO 0 5 0 - k m 160 a d i re i ta 2 k m -
S a n t a R o s a do T o c a n t i n s / T O 0 6 D e z e m b r o / 0 6 

3 2 . MA Aureo Marc ius Rama lho Murta 2 6 5 . 2 8 4 . 9 5 6 - 5 3 
F a z e n d a S a o F ranc i sco - E s t r a d a P indorama -
M u s s a m b e - Joao L isboa/MA 0 7 D e z e m b r o / 0 6 

3 3 . TO Bened i to G o n c a l v e s de 
Miranda 1 6 8 . 6 3 0 . 9 7 1 - 6 8 

F a z e n d a Jo ta - E s t r a d a do Gar impinho, km 80 , m a r g e m 
e s q u e r d a , A r a g u a i n a / T O 0 6 J u l h o / 0 7 

3 4 . TO Ben iva ldo A lves de Azevedo 0 1 9 . 8 8 3 . 7 9 4 - 1 5 
F a z e n d a C a s a B r a n c a - Rod . TO 4 8 7 , K m 50 -
A n a n a s / T O 0 7 N o v e m b r o / 0 5 

3 5 . RO Car los Eduardo Polo Sar tor 7 5 0 . 0 5 6 . 6 2 8 - 0 4 F a z e n d a s Sao Joao , Agua Boa e Pedra Alta -
Chup ingua ia/RO 19 D e z e m b r o / 0 6 

3 6 . PA 
Car los Gi lberto Ol ive ira 

Barreto 
0 6 1 . 1 2 9 . 6 0 1 - 2 5 

F a z e n d a O l ivence - Rod. P A - 2 7 5 - Km 40 - A c e s s o a 
e s q u e r d a sent ido E ldorado P a r a u a p e b a s -
Cur ionopol is/PA 

1 2 D e z e m b r o / 0 4 

3 7 . 
TO 

Car los Henr ique de A lmeida 2 4 4 . 9 1 3 . 8 1 1 - 0 0 F a z e n d a Caraco l - Rod . T r a n s a m a z d n i c a , Km 4 0 , 
m a r g e m e s q u e r d a , 16 Km - Cachoe i r inha/TO 6 0 N o v e m b r o / 0 5 

3 8 . 
TO Agropecuar ia Caraco l Ltda 0 2 . 1 3 8 . 3 8 6 / 0 0 0 1 - 2 8 

F a z e n d a Caraco l - Rod . T r a n s a m a z d n i c a , Km 4 0 , 
m a r g e m e s q u e r d a , 16 Km - Cachoe i r inha/TO 6 0 N o v e m b r o / 0 5 

3 9 . MT Car los Newton V a s c o n c e l o s 
Bonf im Jun ior 7 0 9 . 1 3 5 . 9 5 5 - 0 0 F a z e n d a Bras i l ia - Alto Garcas/MT 124 J u n h o / 0 4 

4 0 . GO C a s s i o Garc ia G u i m a r a e s 8 9 0 . 8 3 4 . 1 5 6 - 0 0 F a z e n d a S a n t a He lena - Fo rmoso/GO 10 D e z e m b r o / 0 6 

4 1 . GO Cel io J o s e de R e z e n d e 1 9 2 . 9 7 1 . 6 5 1 - 6 8 F a z e n d a Boa V i s ta - Zona Rura l de Mineiros/GO 10 J u l h o / 0 7 

4 2 . P I C o m p a n h i a Agricola Ribeirao 
( A t u a l : R ibe i rao S/A) 

0 6 . 8 5 5 . 8 9 4 / 0 0 0 1 - 8 8 F a z e n d a Ribeirao - Ba ixa Grande do R i b e i r o / P I 1 7 J u l h o / 0 5 

4 3 . PA Dalva Navarro 7 9 2 . 3 4 2 . 7 5 9 - 3 4 
F a z e n d a S a o Miguel - E s t r a d a Rio Cap im, Km 100 -
P a r a g o m i n a s / P A 0 1 J u n h o / 0 4 



UF EMPREGADOR C N P J / C P F / C E I E S T A B E L E C I M E N T O T R A B A L H A D O R E S 
L I B E R T A D O S 

M t b / M I N U 

da inc lusao no 
c a d a s t r o 

4 4 . MT Dest i l a r ia Game le i ra S/A 4 3 . 4 8 2 . 8 1 9 / 0 0 0 1 - 4 5 F a z e n d a G a m e l e i r a - Rod . MT 4 1 3 - Conf resa/MT 3 1 8 N o v e m b r o / 0 3 

4 5 . TO Dione de Pinho Mourao 0 4 0 . 2 2 0 . 9 2 1 - 4 9 
F a z e n d a S a o Bento - Rod . T O - 1 5 3 , km 7 2 - 6 km a 
direita - X a m b i o a / T O 16 D e z e m b r o / 0 6 

4 6 . TO 
E . C . I . E m p r e s a de I n v e s t . 

Part ic ip . E E m p r e e n d i m e n t o s 
L tda . 

0 2 . 1 2 8 . 8 9 8 / 0 0 0 2 - 9 4 A n a n a s / T O 2 2 J u l h o / 0 7 

4 7 . PA Eduardo Ferre i ra 2 5 8 . 5 6 6 . 2 6 8 - 3 4 
F a z e n d a Nova Ol inda - G leba Cafe - E s t r a d a do Rio 
Preto, km 4 3 , a e s q u e r d a , 15 k m - Maraba/PA 2 2 D e z e m b r o / 0 6 

4 8 . PA Eli Jun ior Pere i ra 5 3 3 . 6 5 5 . 4 2 1 - 9 1 
F a z e n d a C a p i v a r a - S a o Fel ix do X ingu/PA 4 4 J u l h o / 0 6 

4 9 . 

GO 

E l i ze te Pere i ra de Far ia 5 3 7 . 0 0 4 . 4 9 1 - 0 0 
F a z e n d a Nova - Km 18 a e s q u e r d a da e s t r a d a 
Amara l ina -
Mutunopol is/GO 

0 6 D e z e m b r o / 0 6 

5 0 . 

GO 

Roberto J e s u s da S i lva 9 1 6 . 4 0 4 . 4 0 6 - 8 2 
F a z e n d a Nova - Mutunopol is/GO 
End. :Av. P r e s . V a r g a s , 8 8 6 - Mara R o s a ( G O ) 

0 6 D e z e m b r o / 0 6 

51 . MS Er ic Sobr inho Avi la - ME 0 5 . 5 1 8 . 6 1 1 / 0 0 0 1 - 4 0 
F a z e n d a Boa V is ta ( C a r v a o Negrinho e Carvao Av i l a ) -
E s t r a d a Bonito - Ba r ranco Branco, km 5 3 , Porto 
Murtinho/MS 

19 J u l h o / 0 7 

5 2 . BA E r n e s t o Dias Fi lho 5 9 1 . 4 5 0 . 5 6 8 - 2 0 
0 4 . 9 8 7 . 2 5 7 / 0 0 0 1 - 3 0 

Roda Ve lha Agro I n d u s t r i a l Ltda - Rod . 0 2 0 , k m 8 4 -
E s t r a d a Roda Ve lha - S a o Des ider io/BA 7 4 5 D e z e m b r o / 0 4 

5 3 . BA Eus taqu io da S i lve i ra V a r g a s 1 2 5 . 9 7 0 . 5 8 6 - 2 0 
F a z e n d a L a r a n j e i r a s I - S a o Des ider io/BA 

3 9 N o v e m b r o / 0 5 

5 4 . TO E u s t a q u i o S o a r e s Maia 1 3 4 . 3 7 6 . 7 4 6 - 6 8 F a z e n d a Pol inardo - B a n d e i r a n t e s / T O 15 N o v e m b r o / 0 5 

5 5 . PA Fab io Ol ive ira Ribeiro 4 0 2 . 4 5 6 . 8 3 2 - 9 1 
F a z e n d a T a b e r n a c u l o - Rod . BR 2 2 7 , K m 8 5 a 70 -
Rondon do P a r a / P A 

24 J u l h o / 0 6 

5 6 . PA 
F a z e n d a s Reun idas Jul io 

Avel ino S/A 
3 2 . 4 0 7 . 6 8 6 / 0 0 0 7 - 1 1 F a z e n d a S a g a r a n a - Rodovia Babacu , Km 15 - Rio 

Maria/PA 17 D e z e m b r o / 0 6 

5 7 . TO F e r n a n d e s Lavagnol i 5 2 5 . 6 3 1 . 5 4 7 - 1 5 F a z e n d a Dois I r m a o s - Rodovia TO - 2 3 0 , km 0 5 , 
m a r g e m d i re i ta , A r a p o e m a / T O 44 J u l h o / 0 7 

5 8 . MA F e r n a n d o Ribas T a q u e s 1 5 9 . 1 1 7 . 6 4 9 - 2 0 
F a z e n d a Caro l ina do Norte - S e r r a do Pen i tente - Alto 
Parna iba/MA 20 D e z e m b r o / 0 6 

5 9 . MG Flavio Te ixe i ra Mart ins 8 4 0 . 4 8 6 . 8 9 6 - 4 9 
F a z e n d a A r a r a s de C ima - Rodovia BR - 354 , Corrego 
Danta/MG 07 J u l h o / 0 7 

6 0 . PA F lavio Pinho de A lme ida 0 0 4 . 5 7 5 . 2 3 8 - 9 1 
F a z e n d a Rio L iberdade - S a n t a n a do A r a g u a i a / P A 4 9 D e z e m b r o / 0 6 

6 1 . MT F lor isberto Lea l 0 6 6 . 2 2 1 . 2 1 8 - 5 0 F a z e n d a Nossa S e n h o r a Aparec ida - Rodovia MT - 130 , 
km 150 - Paranat inga/MT 46 J u l h o / 0 7 

6 2 . MA F r a n c i s c o Andrade de A lencar 0 1 8 . 1 3 3 . 5 8 3 - 2 0 F a z e n d a Padre C icero - BR - 0 1 0 km 170 -
Cidelandia/MA 18 J u l h o / 0 7 



UF EMPREGADOR C N P J / C P F / C E I E S T A B E L E C I M E N T O T R A B A L H A D O R E S 
L I B E R T A D O S 

M t S / A N U 

da inc lusao no 
cadas t ro 

6 3 . PA F r a n c i s c o de A lmeida Lea l 0 1 8 . 6 0 3 . 6 4 1 - 8 7 F a z e n d a Santo Antonio - Rod . PA 150 , Km 9 3 -Sao 
Gera ldo do A r a g u a i a / P A 0 7 J u l h o / 0 6 

6 4 . MA F r a n c i s c o Dantas Ribeiro Fi lho 1 2 5 . 7 6 1 . 3 1 3 - 8 7 F a z e n d a P i c a r r e i r a - Alto A legre do Pindare/MA 1 2 D e z e m b r o / 0 6 

6 5 . PA F r a n c i s c o Medeiros Sobr inho 0 1 2 . 1 5 7 . 1 0 4 - 1 0 
F a z e n d a I n d i a c u - G leba G a m e l e i r a , Rio S a r a n z a l de 
C ima - Pa les t ina do P a r a / P A 0 5 J u l h o / 0 6 

6 6 . PA F r a n c i s c o Wagno de S o u s a 2 1 6 . 1 8 9 . 6 8 3 - 0 0 
F a z e n d a F e r r u g e m - G leba 25 , lotes 20, 21 e 24 -
Ta i l and ia/PA 18 J u l h o / 0 6 

6 7 . GO Fued T u m a 0 7 6 . 6 5 8 . 3 0 1 - 5 3 
F a z e n d a Recan to da A r a n h a s - S a n t a T e r e z a de 
Go ias/GO 0 4 J u l h o / 0 7 

6 8 . GO G e n n y S o u z a Ol ive i ra 6 8 9 . 3 2 7 . 6 6 1 - 3 4 Zona Rura l de Mara R o s a / G O 1 2 J u l h o / 0 7 

6 9 . PA Gera ldo Bernard ino de S o u z a 0 1 2 . 9 1 8 . 3 1 1 - 3 4 
F a z e n d a S a n t a Rita da Uniao - Gleba X incr im - e s t r a d a 
da Uniao - Agua Azul do Norte/PA 14 J u n h o / 0 4 

7 0 . PA Gera ldo J o s e Ribeiro 0 3 6 . 9 0 8 . 6 5 1 - 1 5 F a z e n d a Boa E s p e r a n c a S a o Felix do X ingu/PA 0 4 J u l h o / 0 5 

7 1 . TO Gera ldo Otav iano Mendes 9 0 9 . 2 9 8 . 2 9 6 - 2 0 
F a z e n d a Gen ipapo - C a r v o a r i a do Mendes - Rodovia TO 
- 0 5 0 , km 3 2 5 - Conce icao do T o c a n t i n s / T O 0 4 J u l h o / 0 7 

7 2 . TO G e r s o n Joaqu im Machado 2 1 2 . 4 6 1 . 6 5 1 - 0 4 
Km 30 - Bande i ran te - TO F a z e n d a S a o Mariano I I I — 
E s t r a d a W a n d e r l a n d i a - A n a n a s - Darc inopol is/TO 0 8 J u l h o / 0 5 

7 3 . MA Ghaz i S u l e i m a n 3 3 6 . 3 6 8 . 5 0 8 - 4 9 
F a z e n d a V i s ta Boni ta - Mocambe - J o a o Lisboa/MA 
C a i x a Posta l : 4 8 2 21 D e z e m b r o / 0 6 

7 4 . MA 
Gi lberto Andrade 0 3 2 . 3 1 6 . 0 7 2 - 7 2 

F a z e n d a Boa Fe - Caru - Povoado C a r u - Centro 
Novo/MA 18 N o v e m b r o / 0 5 

7 4 . MA 
Gi lberto Andrade 0 3 2 . 3 1 6 . 0 7 2 - 7 2 F a z e n d a Boa Fe C a r u - Centro Novo/MA 

Rod. PA 256 , km 12 - P a r a g o m i n a s / P A 3 7 D e z e m b r o / 0 6 

7 5 . MA G u i l h e r m e Palacio B e z e r r a 4 8 8 . 5 8 2 . 4 2 8 - 1 5 
F a z e n d a Pa lac io - Rod. BR 2 2 2 , km 88 - Bom J e s u s d a s 
Se lvas/MA 1 2 D e z e m b r o / 0 6 

7 6 . TO 

Gurup i Par t i c ipacoes S/C 
L tda . 

(A tua l : M a x i m u s ' s 
Par t i c ipacoes S.A.) 

0 4 . 3 3 5 . 3 2 8 / 0 0 0 1 - 1 0 
F a z e n d a L e g u a de Pedras - E s t r a d a S a n t a I s a b e l KM 4 1 
- A n a n a s / T O 29 D e z e m b r o / 0 4 

7 7 . MA Haroldo Luiz de Bar ros 1 4 2 . 9 6 5 . 2 7 6 - 4 9 
F a z e n d a Novo Hor izonte - Povoado do C a j u a p a r a , 
I t i n g a do Maranhao/MA 10 J u l h o / 0 7 

7 8 . PA Haroldo Vie ira P a s s a r i n h o 0 9 0 . 6 5 6 . 9 5 2 - 4 9 Agropecuar ia Maciel I I - T u c u m a / P A 1 5 2 J u n h o / 0 4 

7 9 . TO Henr ique Alves de Ol ive ira 0 1 9 . 5 3 8 . 8 5 1 - 8 7 F a z e n d a Bacur i z inho - A r a g o m i n a s / T O 10 J u l h o / 0 5 

8 0 . TO I a k o v Kalugin 2 2 1 . 8 4 8 . 5 6 9 - 9 1 
F a z e n d a S a o S i m e a o - Lo teamento S a n t a Catar ina , Lote 
64 - C a m p o s L indos/TO 

2 0 D e z e m b r o / 0 4 

8 1 . S C 
I n d u s t r i a Agro F loresta l 

Heyse Ltda 0 0 . 7 3 0 . 7 2 6 / 0 0 0 1 - 8 0 
F a z e n d a C a m p o G r a n d e - Zona Rura l de Rio 
Negr inho/SC 19 J u l h o / 0 7 

8 2 . BA 
I n d u s t r i a e Comerc io de Ferro 

G u s a Uniao Ltda 
( C O F E R G U S A ) 

1 6 . 5 5 7 . 2 6 6 / 0 0 0 1 - 7 0 F a z e n d a Campo Largo do Rio G r a n d e I - T a n g u a -
Coteg ipe/BA 

0 3 J u l h o / 0 6 

8 3 . MT I t a m a r Ribeiro da S i lva 1 2 8 . 6 0 9 . 2 1 1 - 6 8 
F a z e n d a Mata Azul - Zona Rura l de Conf resa/MT 10 J u l h o / 0 7 



UF E M P R E G A D O R C N P J / C P F / C E I E S T A B E L E C I M E N T O T R A B A L H A D O R E S 
L I B E R T A D O S 

MES/ANO 
da inc lusao no 

c a d a s t r o 

8 4 . MA I t a p i c u r u Agro I n d u s t r i a l S/A 1 0 . 3 1 9 . 8 4 6 / 0 0 0 1 - 4 2 
F a z e n d a T e r r a Nova - E s t r a d a da C a j a z e i r a km 18, 
Codo/MA 

4 9 J u l h o / 0 7 

8 5 . TO I t a s i d e r Us ina S iderurg i ca 
I t a m i n a s S/A 

1 6 . 8 5 2 . 4 5 1 / 0 0 0 2 - 7 8 
F a z e n d a T a y n a - C a r v o a r i a Menegue l i ) - Zona Rura l de 
Sucup i ra/TO 3 6 J u l h o / 0 7 

8 6 . MS Iva ld i r Antonio T o r r e s 1 4 0 . 0 6 0 . 4 9 1 - 5 3 
F a z e n d a Alto A legre - C a s s i l a n d i a / M S 
End . : Av. J .K. de O l ive i ra , 1 3 6 6 - C a s s i l a n d i a ( M S ) 

0 1 D e z e m b r o / 0 6 

8 7 . PA Jair o Car los Borges 0 0 3 . 5 5 2 . 7 5 5 - 2 0 
F a z e n d a Ouro Preto- V ic ina l T u e r e , k m 3 2 - Novo 
Repar t imento/PA 27 N o v e m b r o / 0 3 

8 8 . PA 
J e s u s Bat i s ta Fer re i ra 0 6 9 . 1 3 5 . 2 0 1 - 1 5 F a z e n d a F r a n c i s c a n a - Agua Azul do Norte/PA 13 

D e z e m b r o / 0 4 

8 9 . TO J e s u s J o s e Ribeiro 1 8 8 . 2 8 2 . 1 3 6 - 0 4 F a z e n d a Minas G e r a i s I I - P res idente K e n n e d y / T O 04 
J u l h o / 0 6 

9 0 . PA Joao Bat i s ta de J e s u s Ribeiro 1 1 7 . 4 7 1 . 4 5 1 - 4 9 
F a z e n d a Ouro Verde - P i ca r ra/PA 3 5 

J u l h o / 0 6 

9 1 . TO Joao Bat i s ta Lopes 2 1 9 . 3 3 3 . 3 2 1 - 1 5 F a z e n d a S e r r a Boni ta - X a m b i o a / T O 0 9 
J u l h o / 0 6 

9 2 . MA Joao Bat i s ta de S o u s a L ima 0 6 2 . 2 3 2 . 1 4 3 - 9 1 
F a z e n d a S a n t a Maria - S a p u c a i a - A m a r a n t e do 
Maranhao/MA 

18 D e z e m b r o / 0 6 

9 3 . BA 
Joao Henr ique Meneghel 6 8 0 . 7 2 9 . 3 7 9 - 8 7 

F a z e n d a Guara do Meio - BR 0 2 0 - Km 60 -
Cor rent ina/BA 68 N o v e m b r o / 0 5 

9 4 . MA Joao J o s e de Ol ive i ra 0 1 3 . 6 5 2 . 8 2 5 - 2 0 F a z e n d a Sao J o s e - BR 2 2 2 , Km 135 - Burit icupu/MA 3 2 J u n h o / 0 4 

9 5 . MA Joao Neto Moura Macedo -
Espol io de, 

0 6 3 . 1 3 0 . 4 3 3 - 9 1 
F a z e n d a Bom J e s u s - BR - 3 1 6 , km 7, Zona Rura l de 
Peritoro/MA 

13 J u l h o / 0 7 

9 6 . MG J o a q u i m Candido A lves 
Moreira 

2 7 1 . 1 5 8 . 9 5 6 - 0 0 F a z e n d a s R iacho do Fogo e T r e s R iachos - S a n t a Fe de 
Minas/MG 

08 N o v e m b r o / 0 5 

9 7 . TO J o a q u i m Car los Sab ino dos 
San tos 

0 4 3 . 0 6 1 . 6 7 8 - 3 6 
F a z e n d a Nossa S e n h o r a Aparec ida - E s t r a d a A n a n a s -
Santa I s a b e l , km 3 5 , m a r g e m e s q u e r d a , A n a n a s / T O 0 9 J u l h o / 0 7 

9 8 . TO Joaqu im Far ia Daflon 0 0 4 . 5 0 1 . 7 0 6 - 9 1 

F a z e n d a C a s t a n h a l - G leba Ca jue i ro proximo a S a o Joao 
- A n a n a s / T O 23 J u n h o / 0 4 

9 8 . TO Joaqu im Far ia Daflon 0 0 4 . 5 0 1 . 7 0 6 - 9 1 F a z e n d a C a s t a n h a l - G leba Ca jue i ro - A n a n a s / T O 
7 2 D e z e m b r o / 0 4 9 8 . TO Joaqu im Far ia Daflon 0 0 4 . 5 0 1 . 7 0 6 - 9 1 

F a z e n d a F lo res ta - e s t r a d a Corrego P i ranha K m 37 -
A n a n a s / T O 

4 3 D e z e m b r o / 0 4 

9 9 . PA 

Jo rge Mutran Exp . e I m p . 
LTda 

(Atua l : Jorge Mutran 
Expor tadora de C a s t a n h a 

L tda .) 

0 4 . 7 9 7 . 5 6 9 / 0 0 0 5 - 0 4 

F a z e n d a e C a s t a n h a l C a b a c e i r a s - Rod. PA 150 , Km 28 , 
E s t r a d a Maraba/PA 

4 7 N o v e m b r o / 0 3 

9 9 . PA 

Jo rge Mutran Exp . e I m p . 
LTda 

(Atua l : Jorge Mutran 
Expor tadora de C a s t a n h a 

L tda .) 

0 4 . 7 9 7 . 5 6 9 / 0 0 0 5 - 0 4 F a z e n d a e C a s t a n h a l C a b a c e i r a s - Rod. PA 150, Km 28, 
E s t r a d a Maraba/PA 4 1 D e z e m b r o / 0 4 9 9 . PA 

Jo rge Mutran Exp . e I m p . 
LTda 

(Atua l : Jorge Mutran 
Expor tadora de C a s t a n h a 

L tda .) 

0 4 . 7 9 7 . 5 6 9 / 0 0 0 5 - 0 4 

F a z e n d a e C a s t a n h a l C a b a c e i r a s - Rod. PA 150, Km 28, 
E s t r a d a Maraba/PA 13 J u l h o / 0 5 



UF E M P R E G A D O R C N P J / C P F / C E I E S T A B E L E C I M E N T O T R A B A L H A D O R E S 
L I B E R T A D O S 

MES/ANO 
da inc lusao no 

c a d a s t r o 

100 . MA J o s e Augus to V ie i ra 
0 4 5 . 0 7 2 . 9 0 5 - 2 0 F a z e n d a S a g r i s a - Grupo Marata - Boca da Mata -

Codo/MA 2 7 D e z e m b r o / 0 6 

1 0 1 . PA J o s e Braz da S i lva 0 3 4 . 8 9 5 . 9 0 6 - 0 0 
F a z e n d a Boa E s p e r a n c a - ET V S 4 5 , 8 - Ent . 4 4 - C a n a a 
dos C a r a j a s / P A 10 J u n h o / 0 4 

1 0 2 . GO J o s e Car los da S i lva Porfirio 0 8 8 . 6 2 4 . 0 0 1 - 8 7 F a z e n d a Corrego D a n t a s - Mine iros/GO 11 J u l h o / 0 7 

1 0 3 . RO J o s e Car los de S o u z a Barbeiro 0 4 1 . 1 8 8 . 9 8 8 - 5 3 F a z e n d a T a p y i r a t y n g a - G leba C o r u m b i a r a , L inha 1 3 5 , 
Setor 0 9 , Lo tes 5 1 , 5 2 , 6 1 , 6 3 a . 6 4 B - C o r u m b i a r a / R O 12 J u l h o / 0 5 

1 0 4 . PA J o s e Car los dos San tos 8 6 2 . 7 0 7 . 9 6 1 - 7 2 
F a z e n d a Bela V i s ta - T e r r a do Meio - A l tami ra/PA 19 J u l h o / 0 5 

1 0 5 . MA J o s e Edinaldo Costa 1 1 6 . 2 9 0 . 6 1 5 - 4 9 F a z e n d a S a n t a G e r t r u d e s - Rodovia BR - 2 2 2 - Zona 
Rural de Bom Jard im/MA 6 6 J u l h o / 0 7 

106 . MA J o s e I r i n e u de Souza 0 0 4 . 0 9 3 . 4 0 5 - 5 3 F a z e n d a S e r g i p a n a - BR - 316 , km 366 - Bacabal/MA 11 J u l h o / 0 7 

107 . GO J o s e Maia de Ol ive ira 0 1 6 . 4 2 1 . 0 3 1 - 8 7 F a z e n d a Matr incha - Zona Rura l de Mineiros/GO 08 J u l h o / 0 7 

108 . GO J o s e R e z e n d e Cruv ine l 0 1 1 . 7 3 7 . 8 2 1 - 6 8 F a z e n d a D iamant ino - Zona Rura l de Mineiros/GO 14 J u l h o / 0 7 

1 0 9 . PA J o s e R i b a m a r de Ol ive ira 0 6 1 . 5 2 5 . 3 8 1 - 4 9 
F a z e n d a Conso lacao - Rod . OP 0 3 , Km 20 - Bre jo 
Grande do A r a g u a i a / P A 58 J u n h o / 0 4 

1 1 0 . MS J o s e Mauric io dos S a n t o s - ME 0 7 . 0 4 1 . 1 0 2 / 0 0 0 1 - 0 2 F a z e n d a P a l m a r e s do Pe ixe - Bonito (MS) 0 8 D e z e m b r o / 0 6 

1 1 1 . PA J o s e Rodr igues Alves 
0 2 6 . 8 4 9 . 5 0 1 - 7 2 

5 0 0 . 0 4 7 . 4 1 5 7 8 . 8 
F a z e n d a S a o Lourenco - S a n t a Maria das B a r r e i r a s / P A 20 D e z e m b r o / 0 4 

1 1 2 . PA J o s e Si lva Bar ros 0 9 5 . 3 3 9 . 5 8 2 - 0 0 F a z e n d a Va le do Rio F resco 
C u m a r u do Norte/PA 2 6 1 D e z e m b r o / 0 4 

1 1 3 . PA Ju l iano Her inger Branco 9 5 8 . 9 6 4 . 3 0 3 - 5 3 F a z e n d a H e r a n c a - S a o Domingos do Cap im - PA 06 J u l h o / 0 5 

1 1 4 . TO Laci Mart ins da Si lva 0 1 6 . 1 7 3 . 9 7 1 - 7 2 
F a z e n d a E s p o r a o z i n h o - Rod . TO - 164 - Km 15 , 
lo teamento Muric izal - A ragua ina/TO 0 5 N o v e m b r o / 0 5 

1 1 5 . TO Leoni Lavagno l i 4 7 8 . 8 0 3 . 8 4 7 - 1 5 
F a z e n d a s P a r a i s o e Colat ina - Rodovia TO - 230 , k m 0 5 , 
m a r g e m dire i ta - A r a p o e m a / T O 

5 3 J u l h o / 0 7 
1 1 5 . TO Leoni Lavagno l i 4 7 8 . 8 0 3 . 8 4 7 - 1 5 

F a z e n d a s P a r a i s o e Colat ina - Rodovia TO - 230 , k m 0 5 , 
m a r g e m dire i ta - A r a p o e m a / T O 3 9 J u l h o / 0 7 

1 1 6 . MS Ludio Garc ia de F re i tas 3 2 1 . 8 3 6 . 8 2 1 - 9 1 F a z e n d a Pedra B r a n c a - Chapadao do Sul/MS 0 7 D e z e m b r o / 0 6 

1 1 7 . MT Lu is Otato Neto 2 1 5 . 0 0 9 . 1 6 5 - 8 7 
F a z e n d a Mococa - Lo teamento Gav iao , Gleba Mae Maria 
- Bom J e s u s do T o c a n t i n s / T O 10 J u l h o / 0 7 

118 . RS Lu iz Car los Berti 4 0 1 . 4 3 3 . 1 7 0 - 9 1 F a z e n d a Ta inha - T a i n h a s - S a o F ranc i sco de P a u l a / R S 3 5 D e z e m b r o / 0 6 

119 . GO Luiz Roberto da S i lva 2 7 1 . 5 7 6 . 9 5 1 - 2 0 F a z e n d a D iamant ino - Rod. GO 194 - Por te land ia/GO 0 5 D e z e m b r o / 0 6 

1 2 0 . PA M J o s e Carva lho ME 1 5 . 7 4 9 . 9 5 5 / 0 0 0 1 - 1 3 
M. J o s e Carva lho ME - Furo dos Pardos S/N - Afua - PA 19 D e z e m b r o / 0 4 

1 2 1 . GO Marcio Pedro de S o u z a 0 1 2 . 8 8 8 . 7 3 1 - 1 5 F a z e n d a T r e s Pi loes - Zona Rura l de Mineiros/GO 0 4 J u l h o / 0 7 



UF EMPREGADOR C N P J / C P F / C E I E S T A B E L E C I M E N T O T R A B A L H A D O R E S 
L I B E R T A D O S 

MES/ANO 
da inc lusao no 

cadas t ro 

122 . TO Marcio Peixoto Va ladao 1 5 0 . 7 5 0 . 7 9 1 - 7 2 
F a z e n d a Aca i - Rod . TO 3 8 2 , km 7 2 a d i re i ta , 
Gar imp inho- A r a g u a i n a / T O 0 6 D e z e m b r o / 0 6 

1 2 3 . MT Marco Antonio Mattana 
S e b b e n 0 0 1 . 1 3 1 . 2 1 1 - 4 8 F a z e n d a Mattana - L inha Auto J u r u e n a - Zona Rura l de 

C a m p o s de Jul io/MT 3 6 J u l h o / 0 7 

1 2 4 . TO Marco Aurel io Andrade 
B a r b o s a 1 8 2 . 1 4 3 . 6 3 6 - 9 1 F a z e n d a Bacur i - Ax ixa do T o c a n t i n s / T O 40 D e z e m b r o / 0 6 

1 2 5 . TO Marco Tul io Andrade B a r b o s a 3 4 0 . 8 5 0 . 9 2 6 - 3 4 F a z e n d a S e r t a n e j a - A n a n a s / T O 3 2 D e z e m b r o / 0 6 

1 2 6 . PA Marcos Antonio E leuter io Neto 0 6 7 . 6 1 6 . 8 2 1 - 3 4 
F a z e n d a G a r u p a - E s t r a d a da Uniao, G leba Ch inf r im -
Agua Azul do Norte/ PA 15 J u n h o / 0 4 

1 2 7 . TO Maria Cas t ro de S o u z a Araujo 2 8 0 . 3 7 1 . 7 0 1 - 8 7 
F a z e n d a P a n t a n a l - E s t r a d a Ve lha de Ax ixa a 
T r a n s a m a z o n i c a , k m 05 , m a r g e m e s q u e r d a - Axixa do 
T o c a n t i n s / T O 

0 5 J u l h o / 0 7 

1 2 8 . MA Maria dos An jos A l chaar Costa 4 8 7 . 7 1 5 . 9 7 3 - 8 7 
F a z e n d a S a n Maria - Rod. BR 0 1 0 , km 1 7 0 0 -
I m p e r a t r i z / M A 13 D e z e m b r o / 0 6 

1 2 9 . GO Maria J o s e Carr i jo Carva lho 9 1 0 . 3 8 8 . 3 9 1 - 4 9 F a z e n d a Morada - Zona Rura l de Mineiros/GO 0 3 J u l h o / 0 7 

1 3 0 . TO Maria J o s e d a s Neves 7 1 6 . 7 4 8 . 6 1 1 - 6 8 F a z e n d a A r a g u a i a - Rod TO 3 8 2 , km 70 - A r a g u a i n a / T O 3 2 J u n h o / 0 6 

1 3 1 . TO Marta A lves de Rezende 3 8 2 . 3 9 9 . 2 2 1 - 0 4 F a z e n d a C a n g a l h a - L o t e a m e n t o 7 3 , S o r o r o c a , Centro 
dos Borges , km 06 , m a r g e m e s q u e r d a , R iach inho/TO 2 0 J u l h o / 0 7 

1 3 2 . MA Mauro Rossat i 2 3 9 . 1 6 7 . 4 5 3 - 8 7 F a z e n d a Mauro Rossat i - Loca l idade T r e s L a g o a s -
Acai landia/MA 19 J u n h o / 0 4 

1 3 3 . MA Max Neves C a n g u s s u 0 9 6 . 2 1 7 . 6 8 7 - 7 2 F a z e n d a C a n g u s s u - Bom Jard im/MA 19 J u n h o / 0 4 

1 3 4 . MA Miguel do 6 de Andrade 0 1 0 . 7 0 5 . 9 8 8 - 6 0 

F a z e n d a P indare / Ouro Preto - Acai landia/MA 14 J u l h o / 0 5 

1 3 4 . MA Miguel do 6 de Andrade 0 1 0 . 7 0 5 . 9 8 8 - 6 0 F a z e n d a S a o F ranc i sco - BR 2 2 2 , km 36 -
Acai landia/MA 0 6 D e z e m b r o / 0 6 

1 3 5 . PA Milton Ribeiro de Ol ive ira 3 3 1 . 4 6 2 . 7 6 1 - 0 0 F a z e n d a S o s s e g o - C a n a a dos C a r a j a s - PA 24 J u l h o / 0 6 

1 3 6 . MA Modesto Pere i ra P ra tes 7 2 1 . 5 8 0 . 1 8 8 - 8 7 F a z e n d a R e u n i d a s - Rod. BR 2 2 2 , km 86 - Vi la Nova dos 
Mart i r ios(MA) 04 D e z e m b r o / 0 6 

1 3 7 . GO Moreira Osvando 0 4 4 . 7 4 3 . 1 7 1 - 4 9 F a z e n d a Cal i forn ia - Zona Rura l de S a o Miguel do 
A r a g u a i a / G O 19 J u l h o / 0 7 

1 3 8 . S C Moveis Rueck l Ltda 8 5 . 9 0 7 . 0 1 2 / 0 0 0 1 - 5 7 F a z e n d a C a m p o G r a n d e - Rio Negr inho/SC 0 1 J u l h o / 0 7 

1 3 9 . MA Nyedja R e j a n e T a v a r e s L ima 0 1 4 . 0 3 6 . 2 7 7 - 0 3 F a z e n d a T h a m i a -BR 2 2 2 , km 4 7 Mata S e d e - S a n t a 
Luzia/MA 3 0 D e z e m b r o / 0 6 



UF EMPREGADOR C N P J / C P F / C E I E S T A B E L E C I M E N T O T R A B A L H A D O R E S 
L I B E R T A D O S 

MES/ANO 
da inc lusao no 

c a d a s t r o 

1 4 0 . 
GO 

Odilon Fer re i ra G a r c i a 0 8 7 . 7 5 9 . 5 8 1 - 0 4 F a z e n d a Burit i - Rod . GO 3 3 8 , km 07 - P i renopo l i s/GO 1 6 2 D e z e m b r o / 0 6 
1 4 1 . 

GO 
Car los Fer re i ra Garc ia 0 2 6 . 0 6 6 . 0 7 1 - 0 4 

F a z e n d a Burit i - Rod . GO 3 3 8 , km 07 - P i renopo l i s/GO 1 6 2 D e z e m b r o / 0 6 

1 4 2 . TO Oilon Jorge da Cos ta 0 7 6 . 7 4 0 . 4 0 1 - 7 8 F a z e n d a S a n t a Antdnia - Lotes 154 a 158 - Gar impinho 
- A r a g u a i n a / T O 

0 2 D e z e m b r o / 0 6 

1 4 3 . GO Osva ldo Borges 1 4 7 . 4 6 2 . 3 9 1 - 3 4 F a z e n d a Tres I r m a o s - Zona Rura l de F o r m o s o / G O 5 J u l h o / 0 7 

1 4 4 . 
GO 

Paulo Roberto C u n h a 0 1 4 . 0 4 3 . 7 7 1 - 1 5 F a z e n d a Rio do Pe ixe - S a n t a T e r e z i n h a de Go ias ( G O ) 
0 2 D e z e m b r o / 0 6 

1 4 5 . 

GO 

I d e a l S e v e r i n o da C r u z 0 5 3 . 1 1 6 . 8 3 1 - 0 4 F a z e n d a Rio do Pe ixe - Av. Cent ra l , 3 0 0 - S a n t a 
T e r e z i n h a de Goias ( G O ) 

0 2 D e z e m b r o / 0 6 

1 4 6 . PA Pecuar ia Rio Largo L tda . 0 8 . 1 5 6 . 2 2 6 / 0 0 0 5 - 1 1 F a z e n d a Rio Dourado - s / n , Margem direi ta do Rio 
F resco - Zona Rura l - C u m a r u do Norte/PA 5 4 J u n h o / 0 4 

1 4 7 . CE Ra imundo Everardo Mendes 
V a s c o n c e l o s 0 4 1 . 6 3 6 . 0 5 3 - 0 4 

F a z e n d a S o e v e r - Rodovia CE - 0 4 0 , k m 55 -
Beber ibe/CE 4 0 J u l h o / 0 7 

1 4 8 . PA Ra imundo Pere i ra Nunes 0 3 9 . 2 3 5 . 4 1 1 - 0 4 F a z e n d a Dourado - Zona Rural - V i tor ia do X ingu/PA 10 J u l h o / 0 6 

1 4 9 . MG Reginaldo Fre i re Leite 0 2 8 . 3 9 7 . 3 1 8 - 8 6 F a z e n d a Boa V i s ta - C l a r a v a l / M G , 24 J u n h o / 0 4 

1 5 0 . MT Renato B e r n a r d e s F i lgue i ras 0 4 0 . 6 8 6 . 9 6 6 - 9 1 F a z e n d a S a n t a Eula l ia - Tapurah/MT 10 D e z e m b r o / 0 6 

1 5 1 . PA R e n e Moreira de S o u z a 3 1 9 . 3 4 7 . 0 6 1 - 9 1 F a z e n d a Tra i rao - B a n n a c h / P A 17 J u l h o / 0 7 

1 5 2 . SP 
Rez i l Ex t racao , Comerc io e 

Expor tacao Ltda 
0 3 . 8 9 6 . 7 1 1 / 0 0 0 1 - 8 4 E s t a c a o E x p e r i m e n t a l de A g u a s de S a n t a B a r b a r a -

Ins t i tu to F loresta l - I a r a s / S P 7 6 J u l h o / 0 6 

1 5 3 . RN Ricardo T a v a r e s de Andrade 3 5 0 . 7 9 6 . 4 9 4 - 5 3 
Distr ito I r r i g a d o do Rio Acu - Se to r 5, Lotes 44 , 4 5 e 4 9 
- Zona Rura l - Alto do Rodr igues/RN 2 9 J u l h o / 0 6 

1 5 4 . 
TO 

Roberto do Carmo T rev i san i 7 5 1 . 6 8 7 . 5 8 8 - 0 0 F a z e n d a J a r d i m - Novo Ja rd im/TO 
11 D e z e m b r o / 0 6 

1 5 5 . 

TO 

Bonifacio F ranc isco R a m a o 0 4 1 . 2 5 8 . 8 6 9 - 2 0 
F a z e n d a J a r d i m - Novo J a r d i m / T O 

11 D e z e m b r o / 0 6 

1 5 6 . RO Roberto Demar io Ca ldas 2 7 6 . 5 6 6 . 0 8 9 - 1 5 
F a z e n d a S a o J o a q u i m / M e q u e n s - P imente i ra do 
Oes te/RO 2 1 9 D e z e m b r o / 0 4 

1 5 7 . GO Roberto G o n c a l v e s da S i lva 0 5 8 . 2 7 4 . 7 3 8 - 4 7 F a z e n d a Conqu is ta - S a n t a Rita do Aragua ia/GO 0 8 D e z e m b r o / 0 6 

1 5 8 . PA R o m a r Divino Montes 2 4 2 . 0 8 4 . 9 3 1 - 0 0 F a z e n d a Va le do Para i so I I - Cur ionopol is/PA - C E P : 
6 8 5 2 3 - 0 0 0 15 J u n h o / 0 4 

1 5 9 . TO 
Ronnie Pe t te rson Moreira de 

Meio 6 5 9 . 9 9 4 . 2 8 1 - 4 9 
F a z e n d a V i tor ioa/Carvoar ia do Ronnie 
P e t t e r s o n ( B r e j a o ) , A l m a s / T O 2 J u l h o / 0 7 

1 6 0 . PA R o s e n v a l A lves dos San tos 0 0 4 . 5 3 5 . 9 5 1 - 2 0 F a z e n d a Rio T igre - S a n t a n a do Aragua ia - TO 78 J u l h o / 0 6 

1 6 1 . MA Rui Car los D ias A lves da S i lva 0 5 0 . 3 8 6 . 9 3 4 - 1 5 
F a z e n d a A g r a n o r / S a n g a n h a , Codo/MA 

5 2 D e z e m b r o / 0 6 



UF EMPREGADOR C N P J / C P F / C E I E S T A B E L E C I M E N T O T R A B A L H A D O R E S 
L I B E R T A D O S 

MES/ANO 
da inc lusao no 

cadas t ro 

1 6 2 . MT S a n d r a Vi le la de F re i tas 
O l ive i ra 4 0 5 . 5 6 5 . 1 4 1 - 4 9 F a z e n d a N o s s a S e n h o r a A p a r e c i d a - E s t r a d a Boa 

Esperanga a S a n t o Antonio, Km 3 2 - Nova Ubirata/MT 14 J u n h o / 0 4 

1 6 3 . MT S e b a s t i a o Neves de A lme ida 0 3 1 . 4 2 7 . 3 6 1 - 1 5 
F a z e n d a 0 5 E s t r e l a s - G leba Nhandu, E s t r a d a do 
Aragao, 12 Km de Mundo Novo - Novo Mundo/MT 126 

N o v e m b r o / 0 5 

1 6 4 . MA Serg io Marcos S a n t o s de A s s i s 4 0 2 . 1 3 1 . 5 3 3 - 0 0 

F a z e n d a Boa V i s ta - Cor rego Novo - Aca i landia/MA 3 0 D e z e m b r o / 0 4 

1 6 4 . MA Serg io Marcos S a n t o s de A s s i s 4 0 2 . 1 3 1 . 5 3 3 - 0 0 F a z e n d a Boa S o r t e - Rod . BR 010 , km 0 4 -
Acai landia/MA 0 2 D e z e m b r o / 0 6 

1 6 5 . GO Serg io Noel de Mello Mart ins 0 2 8 . 2 9 8 . 5 1 8 - 2 0 
F a z e n d a S a n t a n a - Zona Rura l de S a n t a Rita do 
Aragua ia/GO 0 5 J u l h o / 0 7 

1 6 6 . 
PA S iderurg i ca do Maranhao S . A. 

( S I M A S A ) 
1 0 . 4 2 6 . 5 1 8 / 0 0 0 1 - 4 5 Es t rada dos A m e r i c a n o s , Km 45 - Dom E l i seu/PA 4 5 

J u l h o / 0 6 1 6 6 . 
TO 

S iderurg i ca do Maranhao S . A. 
( S I M A S A ) 

1 0 . 4 2 6 . 5 1 8 / 0 0 0 1 - 4 5 

Zona Rura l de B r a s i l a n d i a / T O 12 
J u l h o / 0 6 

1 6 7 . TO 
S I M A R A - S iderurg i ca Maraba 

S/A 
0 7 . 9 3 3 . 9 1 4 / 0 0 0 8 - 2 0 F a z e n d a S a o Martinho - Zona Rura l de S a o Bento do 

Tocant ins/TO 7 3 J u l h o / 0 7 

1 6 8 . MT Si lv io Zulli 0 7 9 . 4 0 2 . 4 6 9 - 6 8 F a z e n d a Olho D' Agua - E s t r a d a Coenge, Km 16 - Zona 
Rura l de Pocone/MT 

2 2 J u l h o / 0 7 1 6 8 . MT Si lv io Zulli 0 7 9 . 4 0 2 . 4 6 9 - 6 8 F a z e n d a Olho D' Agua - E s t r a d a Coenge, Km 16 - Zona 
Rura l de Pocone/MT 3 1 8 J u l h o / 0 7 

1 6 9 . TO TOBASA - B io industr ia l de 
B a b a c u S . A. 

0 4 . 1 1 6 . 0 5 6 / 0 0 0 1 - 6 7 Rua T o b a s a 9 0 0 - Centro - Tocant inopo l i s/TO 174 J u l h o / 0 6 

1 7 0 . MA 
Va ldete S o a r e s Cast ro de 

Ol ive ira 
5 2 3 . 9 2 1 . 3 9 3 - 3 4 

F a z e n d a Nova E s m e r a l d a - BR 2 2 2 , km 78 - Novo 
Bacaba l - Aca i landia/MA 10 D e z e m b r o / 0 6 

1 7 1 . PA Val f redo Macedo da S i lva 1 7 2 . 8 1 5 . 9 8 3 - 0 0 
F a z e n d a S a n t a C lara - E s t r . de I t a c a i u n a s , Km 56 - Novo 
Repar t imento/PA 4 1 J u n h o / 0 4 

1 7 2 . PA Versat i l Cons t rucao e S e r v i c o s 
Ltda 

0 2 . 9 3 8 . 0 4 0 / 0 0 0 1 - 0 4 Rodovia PA - 1 2 5 , Bairro I n d u s t r i a l - P a r a g o m i n a s / P A 21 J u l h o / 0 6 

1 7 3 . MA V iena S iderurg i ca do 
Maranhao S/A 

0 7 . 6 0 9 . 9 9 3 / 0 0 0 1 - 4 2 
Fazenda Medalha - Pequia - Acai landia/MA 16 N o v e m b r o / 0 5 

1 7 4 . GO V i lma Fer re i ra Rodr igues 
Martins 

5 3 0 2 3 7 1 4 1 - 3 4 
Fazenda Sa l to D iamant ino - Zona Rura l de 
Porte land ia/GO 0 2 J u l h o / 0 7 

1 7 5 . MA V i lson de Araujo Fontes 0 2 1 . 6 4 9 . 5 7 5 - 0 4 Fazenda C a b a n a da S e r r a - Morcego - S a n t a Luzia/MA 0 7 J u l h o / 0 5 

1 7 6 . MA Vital Fer re i ra da Cos ta 0 7 0 . 0 6 5 . 9 4 6 - 3 4 
Fazenda Bre jo d a s A r a r a s - Joao Lisboa/MA 0 5 D e z e m b r o / 0 6 

1 7 7 . 
PA 

Vi ta lmiro Bas tos de Moura 3 7 0 . 7 7 9 . 4 5 2 - 0 0 
F a z e n d a Rio V e r d e - Anapu - PA 20 J u l h o / 0 6 

1 7 8 . 
PA V a n d e r Pa ixao Bas tos de 

Moura 
6 4 1 . 8 3 7 . 8 5 2 - 0 0 

F a z e n d a Rio V e r d e - Anapu - PA 20 J u l h o / 0 6 



UF E M P R E G A D O R C N P J / C P F / C E I E S T A B E L E C I M E N T O T R A B A L H A D O R E S 
L I B E R T A D O S 

MES/ANO 
da inc lusao no 

c a d a s t r o 

1 7 9 . 

TO 

W a g n e r Fur iat i Nabarrete 1 4 0 . 2 8 5 . 6 8 8 - 1 1 F a z e n d a Pocao Bonito - Rod. Ponte A l ta/Ta ipas , k m 40 
- Ponte Alta do Bom J e s u s / T O 

0 3 D e z e m b r o / 0 6 

1 8 0 . 

TO 

Ol inda A lves da S i lva 1 1 8 . 2 7 8 . 1 8 8 - 8 3 
F a z e n d a Pocao Bonito - Rod . Ponte A l ta/Ta ipas , k m 40 
- Ponte Alta do Bom J e s u s / T O 

0 3 D e z e m b r o / 0 6 

1 8 1 . TO W a l d e r e z Fernando R e s e n d e 
B a r b o s a 0 3 9 . 6 0 9 . 5 1 6 - 0 4 F a z e n d a Boa E s p e r a n c a - 3 km no sent ido C a r m o l a n d i a 

- Xambioa - Ca rmo land ia/TO 15 D e z e m b r o / 0 4 

1 8 2 . PA Wald i r R a m o s F o n s e c a 
(Ant iga P lan te l ) 1 8 8 . 2 3 1 . 4 9 6 - 4 9 Sao felix do X ingu-PA 11 J u l h o / 0 7 

1 8 3 . TO Wi lson Duarte de Ol ive ira 1 1 7 . 6 6 4 . 8 4 1 - 1 5 
F a z e n d a S a o J u d a s T a d e u - Rod . TO 0 5 0 , 
S i l vanopo l i s/TO 0 7 D e z e m b r o / 0 6 

1 8 4 . PA Wi lson Fer re i ra da Rocha 4 5 1 . 2 6 3 . 1 3 7 - 2 0 F a z e n d a Ca l i forn ia - Rod. PA 150 - KM 1 4 2 -
G o i a n e s i a / P A 26 D e z e m b r o / 0 4 

f 


