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RESUMO 

O processo de globalizacao verificado nas ultimas decadas, como resultado do 
triunfo neoliberal, vem transformando cada esfera da sociedade, forgando todos os 
atores sociais a se adaptarem a essas mudancas. No mundo do trabalho isso tern 
significado a implementacao de politicas flexibilizadoras do contrato de trabalho, 
como forma de elevar os salarios ou aumentar o nivel de emprego. O presente 
trabalho se propoe a analisar as bases do discurso neoliberal que servem de 
sustentacao para a implementacao dessa proposta flexibilizadora, procurando 
enfocar o que essas politicas tern significado do ponto de vista dos trabalhadores. 
Para tanto, pretende-se observar as mudancas ocasionadas pela globalizacao, 
visando compreender esse processo e sua relacao com a flexibilizacao das relacoes 
trabalhistas. Nesse sentido, realizou-se, uma pesquisa bibliografica em algumas 
obras que tratam sobre o tema, cujo material foi interpretado utilizando-se dos 
metodos dedutivo e historico-evolutivo, concluindo-se que o termo flexibilizacao tern 
sido empregado para descrever urn processo que, na verdade, tern significado a 
desregulagao do Direito do Trabalho e, por sua vez, nao tern logrado a elevacao dos 
salarios ou o aumento do nivel de emprego, levando, de fato, a informalidade do 
trabalho, com o crescimento da precarizacao. Assim, as relacoes de trabalho voltam 
a ser definidas pelo mercado, sem passar por restricoes legais, resultando em 
elevadas taxas de rotatividade do trabalho, enorme flexibilidade no uso da mao-de-
obra e maior dispersao salarial. Nesse contexto, apontam-se limites a esse processo 
de flexibilizacao, que, se nao respeitados, alem de representar uma ofensa a 
democracia, para o trabalhador, pode significar o retorno a condicao de desprotecao 
do initio do capitalismo, com a perda da sua dignidade. 

Palavras-chave. Globalizacao. Desemprego. Direito do Trabalho. Flexibilizacao. 
Precarizacao. 



ABSTRACT 

The process of globalization occurred in recent decades as a result of neoliberal 
triumph, has been transforming every sphere of society, forcing all the social actors 
to adapt themselves to these changes. In the labour world this has meant the 
implementation of flexible policies of employment as a way to raise wages or 
increase the level of employment. This study aims to examine the foundations of the 
neoliberal discourse that serve to support implementation of this proposal 
flexibilatory, trying to focus on what policies have meant in terms of workers. For this 
is to observe the changes caused by globalization, aiming to understand this process 
and its relationship with the flexibilization of labor relations. This way, a bibliographic 
research was taken on some works that deal on the subject, the material was 
interpreted using the methods of deductive and historical-evolutionary, way 
concluding that the term flexibility has been used to describe a process that actually 
has the meaning the deregulation of labor law and, in turn, it is able to raise wages or 
increase the level of employment, leading, in fact, the informality of the work, with the 
growth of instability. Thus, the employment relations are again defined by the market 
without going through legal restrictions, resulting in high rates of turnover of work, 
enormous flexibility in the use of labor and higher wage dispersion. In this context, if 
suggests limits to this process of flexibilization, if not respected, and represented an 
affront to democracy, to the employee, this may mean a return to the condition of 
deprotection the beginning of capitalism, with the lost of their dignity. 

Key-words: Globalization. Unemployment. Labor Law. Flexibility. Precariousness. 
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INTRODUCAO 

O mundo inteiro tem sido testemunha das transformacoes advindas do 

processo de globalizacao em voga nas ultimas decadas. Seus reflexos sao sentidos 

em todas as esferas da sociedade, sendo nitida a sua influencia sobre os cenarios 

politico, economico, social e cultural. 

Tendo como pano de fundo o paradigma neoliberal, que se firmou com o 

esgotamento do modelo keynesiano de intervencionismo estatal, o fenomeno da 

globalizacao tem representado a abertura das fronteiras e o quase desaparecimento 

das politicas de subvencao da producao, acentuando a pressao internacional. 

Nesse contexto de abertura cada vez maior da economia, a concorrencia se 

intensifica, transformando o mercado numa grande arena economica. 

Como consequencia, uma gama cada vez maior de produtos sofre forte 

influencia das restricoes regulamentares internacionais e das impostas pelo custo. 

Logo, produzir passa a ser uma tarefa extremamente complexa, que exige seguir a 

padronizacao mundiai e ainda inovar, sofrendo cada vez mais restricao em razao da 

competitividade afluente. 

Essa busca desenfreada pela competitividade acaba pesando sobre os 

ombros dos trabalhadores, que passam a arcar com grande parte desse onus, 

sobretudo nos paises de economia menos desenvolvida. Nesse sentido, ocorre uma 

intensificacao das disparidades na renda obtida pelo trabalho, entre trabalhadores 

qualificados e nao-qualificados, que e cada vez mais crescente, resultando no 

aumento do indice de trabalho informal e no desemprego. 

Nesse contexto, a globalizacao, acompanhada pela reducao no papel do 

Estado, provoca, de maneira direta e indireta, importante redistribuicao de renda, 

traduzida na acentuacao das desigualdades entre capital e trabalho, que decorre da 

maior dependencia das empresas de financiamentos, bem como da emergencia dos 

mercados financeiros. Em decorrencia disso, crescem ainda mais as desigualdades 

no trabalho, entre trabalhadores qualificados e nao qualificados. 

No Brasil, a medida que se promove a desregulacao do mercado nacional, 

com a introducao das ideias neoliberais, a partir da decada de setenta, sobretudo na 

decada de noventa, esse fenomeno, que ja e tendencia no resto do mundo, torna-se 

patente tambem no ambito nacional. Com efeito, a taxa de desemprego, calculada 
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pelo 1BGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) nas seis maiores regioes 

metropolitanas, registrou, nos meses de julho e agosto de 2007, os indices de 5,4% 

e 5,5% da populacao economicamente ativa, respectivamente. 

Existe, ha algum tempo, uma discussao sobre a flexibilizacao das leis 

trabalhistas como uma forma de reducao dos indices de desemprego. Economistas, 

cientistas sociais, jornalistas, politicos e sindicalistas especialistas nas questoes de 

mercado de trabalho tem debatido insistentemente essa questao, surgindo posicoes 

divergentes a respeito do assunto. Por urn lado, alguns apontam os altos encargos 

sociais como causadores da reduzida oferta de trabalho pelas empresas brasileiras 

e, principalmente, pelo numero, ainda expressive de trabalhadores sem carteira 

assinada existentes hoje no Brasil (20,4% da Populacao Economicamente Ativa, 

nas seis maiores regioes metropolitanas, em agosto de 2007). Na visao de 

PASTORE (1997, p. 26), "os paises que mantem sistemas de protecao social de 

alto custo estao apresentando uma baixa capacidade de gerar empregos". Para ele 

"os trabalhadores do futuro terao de inventar novas relacoes com os empregadores. 

(...) No lugar do emprego, surgirao as 'oportunidades de trabalho' temporario, com 

prazo determinado, por projeto". 

Por outro lado, existem aqueles que questionam as consequentes perdas 

trabalhistas ocasionadas por tal flexibilizacao. Segundo Richard B. Freeman, citado 

por PASTORE (1997, p. 22), "os Estados Unidos, que possuem urn mercado de 

trabalho pouco regulamentado, tem gerado mais empregos do que a Europa, mas, 

na maioria, tratam-se de maus empregos - empregos de baixa seguranca, tempo 

parcial e baixos salarios." De acordo com ASSIS (1997, p. 58), "sugerir que o 

desemprego avanca no Brasil em razao dos elevados custos da mao de obra e uma 

grosseira mistificacao". Para ele, os concertos de custo social e custo salarial da 

mao de obra sao manipulados: determinadas pesquisas apontam custos sociais 

superiores a 100% do salario, quando, na verdade eles giram em torno de 25%. 

Assim, a partir dessas posicoes divergentes, surge a necessidade de urn 

estudo mais aprofundado a respeito da questao, de forma a elucidar alguns pontos, 

como: quern assegura que a flexibilizacao do contrato de trabalho possa reduzir o 

desemprego no pais? Sera que os direitos assegurados ao trabalhador brasileiro 

pela CLT e pela Constituicao de 1988 sao os reais causadores dos indices de 

desemprego no Pais? O custo da mao-de-obra brasileira pode mesmo ser 

considerado tao elevado? Quais os efeitos da flexibilizacao sobre os direitos 
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trabalhistas brasileiros? 

Destarte, o objetivo desse trabalho e tentar desmistificar algumas "verdades" 

difundidas pelo pensamento neoliberal, que se impoe como atual paradigma 

economico-politico-social-cultural, procurando analisar o nexo causal existente entre 

a flexibilizacao do contrato de trabalho e a reducao dos indices de desemprego no 

pais, bem como a existencia de outros aspectos que eventualmente tenham 

contribuido para esse desfecho, buscando enfocar tambem o que o processo de 

flexibilizacao tem significado do ponto de vista do trabalhador, principalmente em 

relacao a garantia de seus direitos. 

Para tanto, o presente trabalho foi desenvolvido por meio de estudo 

bibliografico, a partir da selecao de obras cujos temas estao relacionados ao assunto 

em discussao, interpretadas atraves dos metodos dedutivo e historico evolutivo. 

Assim, o mesmo esta distribuido em tres capitulos. 

No primeiro capitulo, e feita uma breve retrospectiva historica acerca da 

criacao do Direito do Trabalho no Brasil e no mundo, procurando-se evidenciar a 

importancia que isso representou na vida dos trabalhadores e na conquista da sua 

dignidade. 

No segundo capitulo, traga-se urn perfil do fenomeno da globalizagao, 

enfocando o pano de fundo neoliberal que propiciou a sua construgao no piano 

mundiai, visando demonstrar em que contexto se formou a discussao em torno da 

flexibilizagao das relacoes trabalhistas, passando pela abordagem do papel do 

Estado nessa nova ordem, apresentagao do conceito de flexibilidade dentro do 

pensamento neoliberal e da critica, bem como uma analise dos principios 

trabalhistas sob o enfoque da flexibilizagao. 

No terceiro e ultimo capitulo, procura-se descrever as tendencias a 

flexibilizagao trabalhista que ja despontam pelo Brasil e pelo mundo, bem como 

tentando-se desvendar os seus meandros, de modo a verificar a sua relagao com o 

nivel de emprego, e se ha uma real necessidade de flexibilizar, e, ainda, identificar 

as possiveis perdas para o trabalhador brasileiro, resultantes da reducao de direitos 

e encargos sociais previstos na CLT e atual Constituigao brasileira, a partir de uma 

flexibilizagao do contrato de trabalho. 

E, por ultimo, as consideragoes fmais, onde e feita uma sintese dos 

resultados do estudo. 



1 B R E V E RETROSPECTIVA A C E R C A DA TRAJETORIA DO DIREITO DO 

TRABALHO 

O trabalho passou por uma serie de transformacoes e significados ao longo 

da historia da humanidade ate atingir-se o estagio de formacao de urn Direito do 

Trabalho. Influenciada sempre por uma ideologia dominante de uma determinada 

sociedade, em urn dado momento historico, a relacao de trabalho passou por fases 

bem definidas que caracterizaram a condicao do trabalhador em escravidao, 

servidao, ate chegar a condicao atual de trabalhador assalariado. 

Embora a relacao de trabalho tenha sofrido uma longa transformacao desde 

a sua primeira forma, a escravidao, urn elemento esteve sempre presente em todas 

as fases, plermanecendo ate os dias de hoje, qual seja a subordinacao juridica do 

trabalhador, em maior ou menor intensidade, alcancando, no modelo escravista, o 

estagio de tbtal sujeicao do trabalhador. 

Na atualidade, o trabalho assalariado convive com diversas outras formas de 

relacoes juridicas, desde o trabalho autonomo ate o trabalho informal, mas a 

subordinacao (ao capital) persiste, embora em menor intensidade do que no 

passado. Assim, com a formacao do Direito do Trabalho, como ramo juridico 

especializado, esse grau de sujeicao foi reduzido significativamente, com o 

trabalhador adquirindo, finalmente, uma protetividade normative assecuratoria de 

direitos basicos que Ihe permitiu alcancar, finalmente, uma condicao de dignidade 

humana. 

Ocorre que o avanco das mudancas introduzidas no cenario economico 

como resultado do processo de expansao capitalista, resultou no fenomeno da 

globalizacao, com a renovacao da ideologia liberal, o neoliberalismo, o que tem 

constituido uma ameaca a forma de trabalho assalariado, com o desbaratamento do 

Direito do Trabalho. 

Sendo o Direito do Trabalho uma ciencia social, o seu processo de formacao 

nao pode ser entendido fora do contexto historico que introduziu cada elemento 

constitutivo. Por isso, considera-se de grande relevancia realizar urn estudo historico 

acerca da trajetoria do trabalho, buscando identificar o conjunto de circunstancias 
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que influenciaram na construcao e moidagem do conceito de trabalho, em cada 

perfodo historico, ate a formacao e consolidagao de urn ramo juridico especializado 

do trabalho, buscando entender a sua importancia e real necessidade, diante de urn 

novo cenario que se desponta no perfodo mais recente do capitalismo mundiai e, em 

especial, o brasileiro. 

1.1 CONCEITUACAO HISTORICA DE TRABALHO 

O trabalho foi considerado, inicialmente, como urn castigo. Essa era a 

interpretacao que o povo hebraico fazia do livro da Biblia, "Genesis", diante do relato 

de que Adao e Eva teriam perdido a dignidade diante de Deus, quando cometeram o 

pecado no paraiso, e por isso teriam que trabalhar para obter a sua redencao. 

O cristianismo primitivo, por sua vez, valorizava o trabalho dos humildes, em 

oposicao a avareza dos ricos. Nessa concepcao, o trabalho ganhou dignificagao, 

porque era considerado como o responsavel pela independencia do homem comum. 

Alem disso, por favorecer a saude fisica e mental do homem, afastava-lhe do 

caminho do mal que era provocado pela ociosidade. 

Na antiguidade classica, o trabalho era visto sob urn ponto de vista 

pejorativo, diante da prdpria concepcao de vida grega, a qual era dedicada a 

contemplacao, o que se acreditava ser uma virtude de poucos - pensamento esse 

que era defendido por Platao e Aristoteles. Assim, aqueles que nao elevavam o seu 

pensamento desinteressadamente eram considerados inferiores, sendo privados da 

dignidade moral e, por consequencia, escravizados. Nesse contexto, a escravidao 

foi a primeira forma de trabalho. O trabalhador escravo, por sua vez, nao possuia 

direitos, sendo considerado uma coisa de propriedade do dominus, de modo que 

essa relacao de sujeicao continuava no tempo, indefinidamente, enquanto o escravo 

vivesse ou ate que ele fosse libertado. 

Segundo Cavalcanti (2008, p. 30-31), essa concepcao e pautada no 

ambiente social da epoca, construida por uma "aristocracia guerreira que conquistou 

a Grecia e impos aos vencidos o jugo do trabalho nas terras conquistadas". 
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Socrates, embora tenha seguido essa concepcao de vida, foi urn cn'tico do 

estilo grego de vida. Ele questionava quern seriam os sabios, se os parasitas ou os 

homens que se voltavam para os objetos uteis. 

Havia uma outra vertente, que via o trabalho sob a perspectiva da fadiga, por 

meio de que se adquiria elevacao humana. Nesse sentido, associava-se a vitoria 

nas artes ou nos jogos olimpicos a fadiga, em razao do esforco fisico que era 

exigido. O trabalho, entao, passou a ser visto como virtude. Essa ideia, surgida na 

Grecia antiga, era originaria da classe formada pela grande massa de homens 

pobres que teve de se submeter ao arduo trabalho no campo de trabalho. 

Na Idade Media, foi resgatado o pensamento do cristianismo primitivo sobre 

o trabalho, segundo o qual esse "ajudaria o homem a elevar o seu espirito a Deus e 

a nao enfraquecer seus membros" (Cavalcanti, 2008:32), sendo recomendado pelos 

monges de Tebaida 1 para atender as necessidades humanas e evitar os perigos do 

ocio. Esse pensamento nao fazia distingao entre o trabalho manual e o intelectual. 

Essa tarn bem era a doutrina pregada na vida monastica ocidental, onde era 

valorizado ainda o seu sentido economico, de modo que o trabalho deveria 

promover o sustento dos mosteiros e garantir a sua independencia perante o poder 

politico. O trabalho, porem, deveria servir apenas para o atendimento das 

necessidades, nao sendo permitida a acumulacao. 

Por outro lado, nesse periodo, ainda se observava, na doutrina tomista 2, 

tracos de forte raiz conservadora respaldada na ordem divina, que produzia urn 

dualismo entre os inclinados a meditacao de Deus e da vida, e que por isso eram 

privilegiados e dispensados do trabalho, e os inclinados as coisas terrenas, os 

trabalhadores. 

Sob o predominio dessas ideias, durante a Idade Media, quando a economia 

se pautava no regime feudal, sendo a propriedade da terra o principal fundamento 

da riqueza, surgiu a servidao como nova forma de trabalho. A servidao tambem nao 

era uma forma livre de trabalho. Os senhores feudais davam protecao militar e 

Provincia do Alto Egito, cujo mosteiro foi fundado por Pacomio (292 d.c. - 346 d.c), que provinha de 
familia paga e se converteu ao Cristianismo aos 20 anos de idade, seguindo educagao ascetica. 
Ibidem. 
2 Santo Tomas de Aquino (1225-1274). A doutrina tomista refere-se ao conjunto de ideias de ordem 
teologica e filosofica fundadas por Santo Tomas de Aquino (1225-1274), que se transformou na 
filosofia oficial da Igreja Cat6lica. 
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politics aos servos e estes, por sua vez, tirtham de prestar servicos nas terras 

daqueles, tendo de entregar parte da producao rural em troca da protecao que 

recebiam e do uso da terra. (MARTINS, 2007, p. 4). 

Ainda na Idade Media, a partir do seculo XII, surgiram as corporacoes de 

oficio para regulamentar o processo produtivo artesanal nas cidades que contavam 

com mais de 10 mil habitantes. Nessas assoc ia tes , a relacao de trabalho se dava 

entre tres personagens. os mestres, os companheiros e os aprendizes. Os primeiros, 

que ja tinham passado pela prova da obra-mestra, eram os donos das oficinas. Ja os 

segundos, eram trabalhadores assalariados. Os ultimos, por sua vez, eram os 

menores que recebiam dos mestres o ensino do oficio, sem receber salario, e, 

ainda, os pais tinham que pagar taxas, nao raro elevadas, para o mestre ensinar 

seus filhos. Nesse perfodo historico, observava-se uma maior liberdade do 

trabalhador. Todavia, as regras que regiam essa relacao provinham das corporacoes 

e atendiam aos interesses dessas, nao havendo uma preocupacao com a protecao 

dos trabalhadores. 

O mercantilismo veio inaugurar urn novo modo de vida economica e, por 

conseguinte, uma nova concepcao sobre o trabalho. Com efeito, a economia 

pautada na livre iniciativa da empresa, bem como a expansao do comercio, 

decorrente da marcha das cruzadas, provocou o crescimento das cidades e toda 

essa pujanca significou o cenario perfeito para o surgimento de novas ideias. Com 

isso, formou-se o movimento que ficou conhecido como Renascimento, o qual se 

caracterizou, principalmente, pela valorizacao do homem (Humanismo) e da 

natureza, em oposicao ao divino e ao sobrenatural, conceitos que haviam 

impregnado a cultura da Idade Media. Nesse contexto, o trabalho passou a ser visto 

como uma atividade livre e racional, porem, considerando-se a pratica no mesmo 

piano da contemplacao, de modo que o trabalho, enquanto universal e infinito, 

aproximaria o homem de Deus. Todavia, para os humanistas, a dignidade era 

reconhecida apenas as atividades relacionadas as artes e a literatura. 

So a partir do pensamento filosofico do seculo XVIII, atraves das ideias 

racionalistas e iluministas, e que a praxis e a agao alcancariam urn papel de 

destaque. O trabalho, entao, de maneira unitaria, ou seja, manual ou intelectual, 

passou a ser considerado como urn imperativo categorico que tornaria possivel 

alcancar-se a civilizacao. 

Mas, segundo Cavalcanti (2008, p. 31), foi na idade moderna que o trabalho 
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adquiriu a sua significacao plena, ligado a essentia do homem, de modo que as 

"coisas e objetos criados pelo homem deixaram de ser tao exteriores a ponto de se 

tornarem impossiveis de revelar sua atividade". 

Por outro lado, embora desde o idealismo o trabalho tenha alcancado urn 

sentido unitario, em que a atividade cognoscitiva estaria sempre ligada a pratica, a 

problematica do trabalho persistira porque encerra uma antinomia que e inerente ao 

sistema capitalista, uma vez que o trabalhador se ve separado dos meios de 

producao e, por conseguinte, passa a alienar a sua forca de trabalho. 

Nesse sentido, segundo Cavalcanti (2008, p. 39-40), 

Apesar de se chegar a essa unificacao entre atividade e espirito, a 
problematica do trabalho persistira, ou seja, o instrumento se interpora ao 
aspecto espiritual do trabalho e, por conseguinte, o artifice nao vera mais o 
resultado de sua obra. Esta nao se destinara a sua satisfagao, mas a 
satisfacao alheia. Em suma, a objetivacao se tornara abstrata; o ato que o 
trabalhador procura dominar sera por ele dominado. E, assim, o trabalho 
que tinha sido visto como racionalidade - mundo dos espiritos que se op6e 
ao instinto dos animais - , como meio entre homem e natureza, esquiva-se e 
aliena-se; 'ha nele urn defectivel momento de alienacao de nos mesmos e 
de servidao ao objeto, que nos torna estranhos a nossa essencia e que nos 
subtrai a nossa propria humanidade'. Eis uma fundamental antinomia que 
esteve presente no processo moderno do uso da maquina e em todo o 
percurso que ainda sera trilhado pelo presente estudo ate os dias de hoje. 

Ate aqui, nao existia urn direito do trabalho. A condicao de trabalhador havia 

se modificado ao longo da historia em decorrencia das transformacoes que se 

operaram dentro da sociedade, refletindo a ideologia e os interesses da classe 

dominante de cada modelo economico. O trabalhador, sempre oprimido e 

marginalizado, nao possuia nenhum poder de barganha. 

1.2 A REVOLUCAO INDUSTRIAL E O NASCIMENTO DO PROLETARIADO 

Os alicerces do Direito do Trabalho tal qual conhecemos hoje remontam a 

Primeira Revolucao Industrial, no final do seculo XVIII e initio do seculo XIX, quando 

a mecanizacao criou o proletariado industrial ingles, formado por homens, mulheres 

e criancas recrutados entre os camponeses expulsos das aldeias, os soldados 
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licenciados e sem emprego e os indigentes a cargo das paraquias, os quais 

trabalhavam em condicoes precarias e subumanas. 

No lado oposto da Revolucao Industrial, surgiu uma outra classe social, 

formada pelos antigos agricultores e teceloes que, com muito esforgo, haviam 

comprado algumas jennies movidas a mao, mais tarde as water-frames e os teares 

mecanicos. Nascia, assim, com o aparecimento da maquina, a burguesia industrial 

capitalista. 

Nessa nova ordem em formacao, o capital, e nao mais a terra, passava a ser 

o centra do poder e da riqueza, exercendo total domfnio sobre a vida das pessoas. 

Tendo como fundamento a propriedade privada, a logica desse novo sistema e a 

acumulacao de riqueza, obtida pela exploracao da forca de trabalho. Com isso, 

surge uma nova relacao juridica, em razao da prestacao de trabalho assalariado, 

formando-se duas novas classes sociais antagonicas: a do capitalista, que era o 

burgues proprietary dos meios de producao, e a do operario assalariado, que era 

privado dos meios de producao e por isso era forcado a vender a unica coisa que Ihe 

restava que era a sua forca de trabalho. 

A disciplina de trabalho imposta pela industria incipiente era rigida e cruel, 

com jornadas de trabalho extensas, que se prolongavam por 12 a 16 horas diarias, 

sem feriados ou ferias, nem folga aos domingos. 

De acordo com Coggiola, os operarios das fabricas eram forcados aquela 

disciplina de trabalho tanto em razao da fome, da miseria e da fiscalizacao, quanto 

da coercao moral e religiosa, imposta pelo metodismo, religiao organizada por John 

Wesley (1703-1791), teologo anglicano, que teve urn pa pel destacado ao afirmar 

que as consequencias da indisciplina poderiam ser, nao apenas a demissao, mas 

algo muito pior, as "chamas do inferno". Essa doutrina pregava que a salvacao do 

homem estaria ligada aos servicos que ele prestasse a Deus, como bom cristao e, 

principalmente, pelo trabalho diligente. 

Mulheres e criancas tambem eram recrutadas para trabalhar nas fabricas, 

em razao dos baixos salarios, ainda menores do que os pagos aos homens. As 

criancas tinham ainda a vantagem de ter maior flexibilidade e menor porte para 

certas tarefas, como, por exemplo, para puxar as vagonetes nos tuneis das minas ou 

para consertar fios quebrados atras das maquinas. Todos trabalhavam no limite de 

suas condicoes fisicas, de modo que suas vidas passavam a ter urn significado 

meramente economico, uma vez que suas energias eram inteiramente despendidas 
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nos galpoes das fabricas. 

Nesse contexto, a exaustao a que eram submetidos os operarios das 

fabricas, em decorrencia dos curtos periodos de descanso, levava a ocorrencia 

frequente de acidentes de trabalho. Isso, aliado a insalubridade do ambiente fabril 

tornava a expectativa de vida dos trabalhadores muito baixa. No setor de 

panificacao, por exemplo, Karl Marx (2000, p. 366) afirmou que os oficiais de padeiro 

foram classificados pelo relatorio da Comissao de Inquerito do Parlamento Ingles 

"entre os trabalhadores de vida curta, que, depois de terem a sorte de escapar a 

dizimagao normal de criangas, que se verifica em todos os setores da classe 

trabalhadora, raramente alcangam o 42° ano de vida". 

Sobre a exploragao e consequents esgotamento fisico dos trabalhadores da 

industria, nos primordios do capitalismo, Marx (2000, p. 379) escreveu: 

A producao capitalista, que e essencialmente producao de mais-valia, 
absorcao de mais-trabalho, produz, portanto, com o prolongamento da 
Jornada de trabalho nao apenas a atrofia da forca de trabalho, a qual e 
roubada de suas condicoes normais, morais e fisicas, de desenvolvimento 
e atividade. Ela produz a exaustao prematura e o aniquilamento da propria 
forca de trabalho. Ela prolonga o tempo de producao do trabalhador num 
prazo determinado mediante o encurtamento de seu tempo de vida. 

Estavam dadas, portanto, as condicoes sociais que dariam initio as lutas de 

classe no modelo capitalista de producao. Foi, pois, em meio a todas essas mazelas 

vividas pelos trabalhadores da industria incipiente, no contexto da Primeira 

Revolucao Industrial ocorrida no seculo XVIII e initio do seculo XIX, que o Direito do 

Trabalho se desenvolveu como consequencia das manifestagoes coletivas dos 

operarios. 

Nesse sentido, a divisao das fontes materials do Trabalho, em economicas, 

sociologicas, politicas e filosoficas, formulada por Mauricio Godinho Delgado (2007). 

De acordo com esse autor, sob uma perspectiva economica, a existencia do Direito 

do Trabalho estaria atada a existencia e evolugao do sistema capitalista, tendo como 

processo deflagrador a Primeira Revolucao Industrial, no seculo XVIII, 

[...] e suas consequencias na estruturagao e propagacao do sistema 
econ&mico capitalista; da forma de producao adotada por esse sistema, 
baseada no modelo chamado grande industria, em oposicao as velhas 
formulas produtivas, tais como o artesanato e a manufatura. Tambem sao 
importantes fatores que favoreceram o surgimento do ramo justrabalhista a 
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concentracio e centralizacao dos empreendimentos capitalistas, tendencia 
marcante desse sistema economico-social. (DELGADO, 2007, p. 139) 

Sob a perspectiva sociologica, teriam contribuido de maneira fundamental 

para a formacao do Direito do Trabalho os "distintos processos de agregacao de 

trabalhadores assalariados, em funcao do sistema economico, nas empresas, 

cidades e regioes do mundo ocidental contemporaneo" (DELGADO, 2007, p. 139). 

Assim, os fatores sociais criados pelo advento da industria teriam fomentado a 

mobilizagao da classe operaria, que passou a se reunir, debater, realizar estudos e 

acoes organizativas, o que teria levado a urn desencadeamento politico, com os 

movimentos sociais organizados pelos trabalhadores, com a formacao dos 

sindicatos e partidos politicos reformistas e de esquerda. 

Sob a otica filosofica, o Direito do Trabalho sofreu influencia das correntes 

ideoiogicas que se opuseram ao ideario liberal capitalista dos seculos XVIII e XIX, 

como o socialismo e correntes politico-filosoficas afins, como o trabalhismo, o 

socialismo-cristao, etc. 

Como ja enfatizado anteriormente, a Revolucao Industrial foi o divisor de 

aguas que alavancou o processo de formacao do capitalismo. Esse sistema 

economico, que e orientado para o mercado, uma vez que e nele que as 

mercadorias se realizam, rege-se pelo principio da livre-concorrencia. Sob a egide 

do liberalismo, as relacoes economicas sao orientadas pelas leis do mercado e, por 

conseguinte, a forca de trabalho tambem e subordinada a essas leis. 

No periodo embrionario do capitalismo, pouco ou nada existia de legislacao 

voltada a protecao do trabalho. Segundo Karl Marx (2000, p. 384), se referindo aos 

estatutos ingleses do trabalho do seculo XIV a metade do seculo XVIII, "enquanto a 

moderna lei fabril reduz compulsoriamente a Jornada de trabalho, aqueles estatutos 

procuravam compulsoriamente prolonga-la". 

Alem das jornadas de trabalho extenuantes, dos salarios miseraveis e das 

condicoes insalubres, outro aspecto que agravou as condicoes de trabalho dos 

operarios fabris foi a divisao social do trabalho decorrente da mecanizacio. Se pelo 

lado do capital, isso levava a economia de escala e o consequente aumento da 

produtividade, pelo lado do trabalho, conforme ponderou Cavalcanti (2008, p. 47), 

representava "o embrutecimento do homem em razao da repeticao na operacao da 

maquina". Era mais urn reves a ser enfrentado pelo trabalhador, uma vez que a 

realizacao de tarefas identicas por urn longo periodo causava-lhe monotonia, 
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prejudicando a sua saude. Por sua vez, a simplicidade na execucao das tarefas 

favorecia o uso da mao-de-obra infanti! e adoiescente. 

Essa degradaeao fisica ja descrita foi acompanhada tambem da degradaeao 

espiritual do trabalhador, uma vez que esse novo processo de trabalho, ao promover 

a separacao entre aquele e o produto do seu trabalho, resultou na transformacao do 

homem em uma mera ferramenta. O trabalhador tanto nao se via no produto final 

que ia ao mercado, como tambem nao tinha acesso a ele. 

1.3 A ORGAN IZACAO DOS OPERARIOS E A CONSTRUCAO DE UM DIREITO DO 

TRABALHO 

As condicoes desfavoraveis e degradantes dos trabalhadores, traduzidas 

nos salarios insuficientes, para nao dizer infimos, nas jornadas extenuantes, nas 

condicoes de insalubridade e de riscos decorrentes da mecanizacao, na falta de 

seguridade social para cobrir os acidentes, as enfermidades e a invalidez, feriam a 

dignidade humana e colocava em evidencia a divisao de classes extremamente 

desigual que caracteriza o capitalismo. Foi a tomada de consciencia disso que fez 

surgir a classe operaria e, consequentemente, desencadeou o movimento operario, 

como reacao a todos os problemas vividos pelos trabalhadores, bem como pela 

inexistencia de leis que Ihes pudessem proteger dos abusos decorrentes da 

acumulacao capitalista. 

Com efeito, a partir da consciencia de classe adquirida pelo operariado, se 

iniciou uma mobilizacao contraria a ordem economico-burguesa conduzida por 

organizacoes politicas ou sindicais que defendiam a substituicao do sistema de 

trabalho assalariado imposto pelo capitalismo. 

O desemprego causado pela mecanizacao teria ainda provocado urn outro 

tipo de resistencia, proveniente dos artesaos, que culminou na destruicao de 

maquinas e no incendio de fabricas. Movimento esse que, embora rudimentar, viria 

corroborar com o movimento operario como urn todo para a modificacao das 

relacoes sociais criadas pelo novo sistema de producao. 



Mas foi a organizacao da ciasse trabaihadora, de uma maneira mais 

consciente, que teve uma repercussao mais incisiva sobre as relacoes sociais, com 

a formacao dos partidos operarios, das sociedades cooperativas e dos sindicatos. 

Nesse sentido, com a formacao dos sindicatos, surgiu primeiro o Direito coletivo e so 

depois o Direito individual do trabalho. 

Logo apos a Revolucao Francesa, quando o sistema capitalista de producao 

teve o seu nascedouro e o liberalismo se afirmou como ideologia dominante, as 

corporacoes de oficio foram extintas pela burguesia, que tratou de eliminar qualquer 

ameaca das sociedades de resistencia, sob a retorica de que elas atentavam contra 

a relacao indivfduo-Estado. Nesse contexto, o sindicalismo foi proibido, chegando a 

haver tipificacao penal para essa atividade. 

Nao obstante o ambiente repressivo implantado pela classe burguesa, os 

trabalhadores se uniram e formaram assoc ia tes clandestinas que se tornaram mais 

poderosas que as formalidades proibitivas. Assim, organizados, os operarios 

perceberam que tinham mais forca e conseguiam obter exito. Essa percepcao 

desencadeou a luta pela liberdade de coalizao e de associacao, de modo que 

formaram movimentos grevistas, fizeram sabotagens ou boicotes, bem como 

firmaram convenios coletivos. E foi assim que se deu a formacao historica do Direito 

do Trabalho, tendo como seu fator preponderante as reivindicacoes da classe 

operaria. Embora tenha iniciado na Inglaterra, o berco da Revolucao Industrial, as 

reivindicacoes do proletariado se fizeram sentir rapidamente por toda a Europa. 

Com efeito, em decorrencia do surgimento do trabalhador assalariado e da 

pobreza, nos moldes capitalistas de producao, surgiram na Inglaterra, na segunda 

metade do seculo XVI, leis que dispunham sobre os recursos e a responsabilidade 

de assistencia aos mendigos e desocupados, que, atraves do seu compilamento, 

resultaram na edicao da Lei dos Pobres em 1601. No entanto, ainda nao se pode 

dizer que se iniciava a formacao do Direito do Trabalho, uma vez que essas leis 

possuiam urn carater eminentemente social e assistencialista. 

Na Inglaterra, portanto, o preludio a formacao desse ramo juridico viria surgir 

no fim do sec. XVIII, mais precisamente em 1795, quando foi criada a Lei 

Speenhamland, a qual estabelecia uma renda minima e impunha a sociedade a 

obrigacao de pagar a diferenca ao trabalhador que recebesse uma renda inferior a 

minima, bem como, posteriormente, no ano de 1802, pelo surgimento do Peel's Act, 

que tratou basicamente das normas protetivas de menores, e, nas decadas de 1830 
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e 1840, o sindicalismo alcangou grande expressao por meio do "cartismo"3, atraves 

do qua! obteve-se a reducao da Jornada de trabalho para 10 horas, assim como a 

liberdade sindical e de representacao parlamentar dos operarios.4 

Nesse contexto revolutionary, no ano de 1848, foi publicado o Manifesto do 

Partido Comunista, elaborado por Karl Marx e Friedrich Engels, no qua! era sugerido 

urn curso de ag io para a promocao de uma revolucao socialista atraves da tomada 

do poder pelos proletaries. Nesse mesmo ano eclodiram revolugoes por toda a 

Europa, constituindo o movimento denominado "Primavera dos Povos". Por sua vez, 

em 1890, ocorreu a Conferencia de Berlim, onde foram reconhecidos diversos 

Direitos Trabalhistas e, em 1891, foi escrita pelo Papa Leao XIII a Enciclica Rerum 

Novarum, que consistia em uma carta aberta a todos os bispos, debatendo as 

condigoes das classes trabalhadoras, atraves da qual o Papa Leao XIII apoiava o 

direito dos trabalhadores a formarem sindicatos, rejeitava o socialismo, defendia os 

direitos a propriedade privada e discutia as relagoes entre o governo, os negocios, o 

trabalho e a Igreja. Esse documento seria o precursor do surgimento das normas 

trabalhistas sistematizadas e consolidadas. 

E importante destacar que, alem da luta da classe operaria, contribuiram 

para a formacao do Direito do Trabalho as diversas correntes doutrinarias que se 

manifestaram contrariamente a proposta do capitalismo liberal, em sua maioria 

preocupada em consolidar a afirmagao do trabalho como valor moral inerente a 

dignidade humana, buscando-se garantir os principios de uma democracia 

economica e social. Com feito, destacaram-se varias correntes que propugnavam 

pela agao intervencionista do Estado, tais como: o socialismo utopico, o 

materialismo historico, interventionismo do Estado e Socialismo do Estado, alem da 

doutrina social da Igreja. 

3 0 Cartismo foi urn movimento dos operarios, que ocorreu no final da decada de 1830, assim 
denominado porque se originou da Carta do Povo, principal documento de reivindicacio dos 
operarios escrito em reposta ao "Reform Act', lei eleitoral que privou os operarios do direito ao voto 
no Projeto de Reforma de 1832. Esse movimento - que trazia como reivindicacoes o sufragio 
universal masculino, pagamento aos deputados, votacao secreta, parlamentos anuais, igualdades 
dos distritos eleitorais e supressao do censo - exerceu grande influencia sobre o pensamento politico 
na Inglaterra, durante os dez primeiros anos do governo da Rainha Vitoria. 
4 Na Franca, os sindicatos so passaram a ser tolerados com Napoleao III, na Republica Francesa e a 
sua legalizacao foi alcancada com a lei Waldeck-Rousseau, em 1884. Por sua vez, os sindicatos 
passaram a ser reconhecidos juridicamente, com a aprovacao: da Lei de Associates italiana (1864); 
da Lei francesa Waldeck-Rousseau (1884); da Trade Union Act britanica (1871); do Clayton Act 
(1914); do Norris Laguardia Act (1932); do Wagner Act (1935); e Senn Case (1937). 
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No seculo XIX, a doutrina socialista oferecia uma dura crftica ao capitalismo 

e pretendia a sua substituicao por urn uma sociedade sem classes, pautada na 

distribuicao equitativa da riqueza, de modo a satisfazer as necessidades vitais de 

cada ser humane Essa sociedade ideal deveria ser organizada pelo Estado por 

meio da planificacao da economia. A doutrina socialista possuia tres vertentes 

preponderantes: o socialismo utopico, o socialismo cientffico e o socialismo cristao. 

O socialismo utopico, que tinha como principais teoricos Charles Owen, 

Saint Simon, Luis Blanc, Charles Flourier e Flora Tristam, imaginava uma sociedade 

ideal onde nao houvesse exploracao do homem pelo homem, sem, contudo, propor 

uma maneira concreta de atingir tal objetivo, pois os socialistas utopicos acreditavam 

na boa vontade das pessoas, deixando de considerar a ambigao natural do ser 

humano. 

O socialismo cientifico, que ficou conhecido como marxismo, tendo em vista 

ser Karl Marx o seu principal teorico, se deteve na analise historico-filos6fica da 

sociedade, considerando causa e consequencias das mudangas sociais e nao 

apenas os ideais de justica social. MARX (2000) defendia a ideia de que a atividade 

laboriosa do homem era o centra de sua vida, e nao o seu meio. Ele observou 

atraves da sua dialetica que as permanentes transformagoes eram fruto da luta de 

forgas contrarias, as quais promoviam mudancas quantitativas e qualitativas na 

sociedade. Alem de Marx, Friedrich Engels, foi urn grande teorico do socialismo 

cientifico. 

O socialismo cristao, por sua vez, pautava-se nos principios cristaos de 

amor e respeito ao proximo e, nesse sentido, fazia apelos a classe dominante para 

aliviar o sofrimento da classe trabalhadora. Rejeitava as ideias marxistas e, apesar 

de reconhecer o direito de propriedade, condenava a ganancia capitalista e a 

exploragao desumana dos trabalhadores, propondo o reconhecimento dos seus 

direitos fundamentals. 

Destarte, todos esses fatores convergiram para a instauragao de urn novo 

estagio do capitalismo pautado no intervencionismo estatal, que significou tambem a 

o principio da normatizagao do Direito do Trabalho, com a consequente 

sistematizagao e consolidagao desse ramo juridico especializado, o qual se firmou 

definitivamente com o fim da Primeira Guerra Mundiai, em 1939, mesmo ano em que 

foi criada a Organizagao Internacional do Trabalho (OIT), atraves do Tratado de Paz 

assinado em Versalhes, com o intuito de definir e promover politicas sociais no 
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ambito internacional. 

Desse modo, com o termino da Segunda Guerra Mundiai, a intervencao do 

Estado se intensificou, introduzindo uma nova fase do capitalismo que ficou 

conhecida como welfare state (Estado de Bem-Estar Social), atraves da instituicao 

de urn sistema socio-economico-politico de social-democracia, que procurou atenuar 

a acao do capitalismo. 

1.4 FORMACAO DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL 

No Brasil, as mudancas no mundo do trabalho nao ocorreram 

simultaneamente as transformacoes da Revolucao Industrial na Inglaterra. Aqui o 

processo foi mais lento, de modo que o marco inicial do Direito do Trabalho foi a 

abolicao da escravatura em 1888, pois, como bem enfatizou Delgado (apud Morato, 

2003), nao poderia haver urn ramo juridico normatizador da relacao de emprego sem 

que o pressuposto desta relacao, ou seja, o trabalho juridicamente livre, fosse 

estruturalmente permitido na sociedade. 

Com efeito, a partir de 1888 surgiram alguns diplomas que versavam sobre 

as questoes sociais, mas somente com a instauracao do Estado Novo 5, na decada 

de 1930, e que houve uma institucionalizacao do Direito do Trabalho. Essa fase foi 

marcada por intensa producao legislativa acerca das questoes trabalhistas e forte 

intervencao do Estado. 

Nesse sentido, em 1930 foi criado o Ministerio do Trabalho, Industria e 

Comercio e em 1934 a nova Constituicao da Republica garantiu aos trabalhadores 

muitos direitos reivindicados, quais sejam: '"salario minimo, capaz de satisfazer, 

conforme as condicoes de cada regiao, as necessidades do trabalhador' (art. 121, 

5 O Estado Novo e o nome dado ao periodo em que Getulio Vargas governou o Brasil, que vai de 
1937 a 1945, tendo sido marcado, no campo politico, por urn governo ditatorial. Vargas assumiu o 
poder por meio de urn golpe de Estado, aproveitando-se do momento de instabilidade politica pelo 
qual passava o pais, utilizando como argumento a "ameaca comunista". Se o periodo Vargas 
significou, por urn lado, urn Governo ditatorial, por outro lado, foi tambem urn governo populista. 
Nesse sentido, para manter os trabalhadores do seu lado e, dessa forma, conter os conflitos de 
classe, Vargas promoveu varias concessoes e leis de amparo ao trabalhador, medidas essas que 
viriam a desmobilizar os movimentos sindicais da epoca. 
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b); repouso semanal, preferencialmente aos domingos (art. 121, e); ferias anuais 

remuneradas (art. 121, b); instituiu que a idade minima para trabalhar seja de 14 

anos - se for a noite, 16 anos, e se for em industrias insalubres, 18 anos e mulheres 

(art. 121, d); licenca da gestante, antes e depois do parto, sem prejuizo do emprego 

e do salario (art. 121, h); indenizacao ao trabalhador pela despedida sem justa 

causa (art. 121, g); entre outras prerrogativas". (AGUIAR, 2005). 

Conforme anafisa Claudia Zaneti Saegusa (2008), as primeiras Constituigoes 

brasileiras tratavam basicamente da forma do Estado e do sistema de governo, 

passando posteriormente a versar sobre outros ramos do Direito, mas somente a 

partir de 1934 passaram a abordar o Direito do Trabalho. 

Desse modo, a Constituigao de 1934 foi a primeira a declarar os direitos 

economicos, sendo acompanhada pelas demais constituigoes subsequentes que 

continuaram garantindo e criando outros direitos dos trabalhadores. 

Em 1939 foi criada a Justiga do Trabalho e em 1943, com o Decreto-lei n° 

5.452 de 1° de maio, foi promulgada a Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT), 

que tratou de sistematizar as leis esparsas ja existentes, alem de incluir novos 

institutos. O direito de greve, porem, so viria a ser restabelecido pela Constituigao 

Federal de 1946. Considerada democratica, a Constituigao de 1946 foi tambem 

responsavel pela conversao da Justiga do Trabalho de ente administrativo a urn 

orgao do Judiciario. 

A Constituicao de 1967 e a Emenda Constitucional n. 1, de 1969, 

mantiveram os direitos trabalhistas previstos na Constituigao anterior, porem o texto 

constitucional refletia o golpe de 1964 e o Al 5, que foi o instruments mais autoritario 

da historia politics brasileira. 

Como bem declara Delgado (2007), com a promulgagao da Constituicao de 

1988, se deu a transigao democratica do Direito do Trabalho. O texto constitucional 

de 1988, pois, havia proporcionado grandes conquistas para a classe trabalhadora. 



2 GLOBALIZACAO, NEOLIBERALISMO E FLEXIBILIDADE 

Conforme demonstrado no capitulo anterior, com o surgimento do 

capitalismo ocorreu uma serie de transformacoes no mundo do trabalho. A logica 

capitalista, baseada na acumulacao de riqueza, significou para os trabalhadores 

uma exploracao desumana, que Ihes custou a propria dignidade. Observou-se ai 

uma subversao de valores: ao inves da economia servir a humanidade, essa virou 

servo da primeira, como se o poder economico se transformasse num monstro 

gigantesco e passasse a devorar a classe desprivilegiada da sociedade. 

Do ponto de vista social, isso levou a uma desigualdade tao exacerbada que 

mesmo a enfraquecida classe dos trabalhadores viria a se voltar contra esse modelo 

atroz, se organizando e exigindo o reconhecimento de urn minimo de direitos 

sociais, como forma de restabelecer a sua dignidade e compensar os seus esforgos 

em prol do capital. 

O resultado desse levante operario foi uma conquista historica da classe 

trabalhadora, com o surgimento do Direito do Trabalho, como ramo juridico 

especializado, responsavel pela tutela dos direitos sociais basicos. 

Embora os trabalhadores tenham conquistado uma gama de direitos sociais, 

isso nao representou, logicamente, o fim da desigualdade social e a eliminacao da 

sociedade de classes. A expansao capitalista continuou implacavel e a concentracao 

de riquezas permanece como urn elemento caracterizador desse sistema. 

Ocorre que o sistema capitalista possui falhas e muito se deve a sua 

economia de mercado, essencialmente liberal, que estimula a concorrencia e 

transforma as relacoes economicas numa guerra, onde cada capitalista pretende se 

sobrepor aos demais e garantir a expansao do seu capital individual, o que repercute 

uma exploracao cada vez maior para o trabalhador. 

Como resistencia a isso, as lutas sociais levaram ao intervencionismo 

estatal, que promoveu a regulacao da economia atraves do Estado, reduzindo o 

acirramento da concorrencia e evitando a anarquia do mercado. Nesse sentido, 

observa-se a importancia do Estado na economia e a necessidade da adogao de 

politicas macroeconomicas reguladoras, como forma de frear o processo de 

acumulacao, evitando seus efeitos maleficos, sobretudo do ponto de vista social. 

O capitalismo, no entanto, se movimenta ciclicamente, alternando entre 
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periodos de intense- liberalismo economico e outros de forte intervencionismo 

estatal. Nesse sentido, a economia internacional pos-Segunda Guerra Mundiai 

caracterizou-se, ate a decada de 70, por urn padrao internacional de 

desenvolvimento com base na intervencao estatal, no predomfnio ideologico do 

Welfare State 6 e pelas democracias de massa dos paises industrializados. Com a 

destruicao de uma parte da elite fascista europeia, formou-se urn consenso a 

respeito das ideias de pleno emprego, de crescimento economico e de equidade. 

Com base na argumentacao de Joao Machado (1998), nos chamados "anos 

de ouro" do capitalismo, a politica keynesiana 7 foi muito favoravel aos trabalhadores: 

alem de ter sido uma epoca de baixo indice de desemprego, com a adocao da 

politica de "pleno emprego" 8, foi tambem uma epoca em que o sindicalismo se viu 

bastante fortalecido. 

Segundo Machado (1998), a construcao do chamado "Estado de bem-estar 

social", com a ampliacao do sistema de seguridade social e dos direitos sociais, 

promoveu a maior participacao dos trabalhadores nos frutos do crescimento 

economico. A classe trabalhadora teve ainda em seu favor urn crescimento regular 

do poder de compra do salario o que significou maior participacao nos ganhos da 

produtividade do trabalho. Isso, aliado a urn melhor aparelhamento nos sistemas 

tributarios, levou a uma reducao na concentracao da renda nos paises centrais. 

Machado (1998) afirma que apesar do Welfare State nao ter sido implantado 

no mundo das economias dependentes, em muitos paises ainda foi possfvel a 

construcao de redes de seguridade social e a ampliacao dos direitos sociais e, em 

varios paises, foi possfvel ainda realizar politicas desenvolvimentistas. No geral, 

houve urn desenvolvimento economico real e alguma melhora do nivel de vida das 

classes trabalhadoras. 

Baseado em John Williamson (1996), foram tres decadas de prosperidade 

quase ininterrupta e sem precedentes, interrompida quando se fizeram sentir os 

6 Expressao inglesa que significa estado de bem-estar social. 
7 Politica formulada por John Maynard Keynes, o mais celebre economists da primeira metade do 
seculo XX, que pautava-se nas ideias de intervencao estatal, pleno-emprego, e estado de bem-estar 
social. 
8 Pleno-emprego. de modo geral, e a situacao em que sao utilizados todos os recursos produtivos 
(materiais e humanos) de uma economia. Em termos especificos, e quando a demanda de trabalho e 
igual ou inferior a oferta. 
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efeitos dos acontecimentos iniciados na decada de 1970. Essa mudanca de direcao 

que tomou a economia mundiai deve-se em ultima analise a tres grandes fatores. 

O primeira deles, segundo Williamson (1996), a aceleracao da inflacao, ja 

vinha se mostrando lentamente desde a decada de 60, mas tornou-se mais 

agressiva devido ao fmanciamento do deficit americano decorrente da Guerra do 

Vietna, tendo se generalizado pela tentativa de se manter o sistema de taxas fixas 

de cambio, tornando-se descontrolada durante a enorme expansao mundiai de 

1973, com os aumentos excessivos dos precos dos produtos primarios. 

Outro acontecimento marcante, apontado pelo mesmo autor supracitado, foi 

o colapso do sistema de Bretton Woods 9 devido ao mercado duplo de ouro em 

1968, a recusa dos Estados Unidos em converter o ouro em dolar em 1971 e, 

finalmente, ao abandono das taxas de cambio fixas em favor das taxas fiutuantes no 

inicio de 1973. 

E o terceiro, segundo o mesmo autor, que veio como o golpe definitive 

aconteceu em outubro de 1973 com a quadruplicacao dos precos do petraleo, 

marcando o primeira choque do petraleo, que intensificou a inflacao e a recessao, 

provocando desequilibrios sem precedentes nas balancas de pagamentos e 

aumentando a incerteza em geral. 

Ainda segundo Williamson (1996), outros fatores tambem teriam contribuido 

para o retardamento do crescimento, tais como: a maturidade economica de alguns 

paises que teria esgotado as oportunidades de crescimento facil, o aumento dos 

precos da energia, entre outros de menor importancia. 

Assim, entre 1968 e 1973, chegava-se ao fim da "era de ouro" do 

crescimento capitalista e se iniciava a crise da hegemonia norte-americana. Houve 

uma reviravolta nos acontecimentos: a quebra do sistema de Bretton Woods, a 

fragmentacao da sociedade e do estabelecimento norte-americano, alem da derrota 

dos Estados Unidos no Vietna, o reacendimento do conflito social na Europa, o 

choque dos precos cartelizados pela OPEP (Organizacao dos Paises Exportadores 

de Petraleo). 

Sistema de Bretton Woods: foram os fundamentos do sistema monetario e financeiro do p6s-
Segunda Guerra Mundiai, estabelecidos na Conferencia Monetaria e Financeira internacional das 
Nacoes Unidas, em julho de 1944, em Bretton Wood, New Hampshire, nos Estados Unidos, que 
criaram as duas organizagoes-chave do sistema monetario (o Fundo Monetario Internacional) e do sistema 
financeiro internacional (o Banco Mundiai). 
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Tudo isso, segundo Jose Luis Fiori (1999), marcava o fim da era keynesiana 

e desenvolvimentista e o inicio de uma nova fase de expansao capitalista, a partir da 

decada de 1970, quando o mundo se via numa inedita e malefica combinacao de 

estagnagao com inflacao (estagflagao), numa impotencia das politicas nacionais 

anticfclicas e avancava-se a internacionalizacao financeira alimentada pela 

reciclagem dos petrodolares e pela expansao da divida publica norte-americana. A 

expansao da competicao entre as economias nacionais e a implosao do "padrao 

dolar" deram origem ao sistema cambial, levando a uma expansao financeira nas 

decadas seguintes. Segue-se, assim, uma profunda crise economica e politica 

mundiai causada pela opcao do hegemon aos interesses nacionais. 

Esse foi o cenario que fomeceu as bases para a implantacao do discurso 

neoliberal. Nesse contexto, a crise economica mundiai foi atribuida a acao 

intervencionista do Estado, acusando-se a intervencao economica de ser urn 

fenomeno superado, bem como destacando o processo de globalizacao como urn 

fenomeno inevitavel. 

2.1 GLOBALIZACAO E PARADIGMA NEOLIBERAL 

Os ideais de globalizacao se pautaram em um novo padrao de crescimento 

capitalista baseado no laissez-faire10 economico, com a volta do liberalismo ao 

debate economico, onde predominam a desregulacao da economia, com a 

privatizagao dos segmentos estatais, ou seja: a desestatizacao da economia, de 

forma a ser implementada uma ampla abertura do mercado como forma de garantira 

circulacao do com a maior liberdade possfvel. 

Argumenta-se que o maior estreitamento das relacoes economico-

financeiras internacionais levou a instalar-se no mundo capitalista uma economia 

realmente global, tornando os estados-nacoes enfraquecidos e irrelevantes do ponto 

de vista de suas estrategias internas de administracao economica. Neste ponto, 

Palavra utilizada pelos liberals para proclamar a mais absoluta liberdade de producao e 
comercializacao de mercadorias. O seu significado em Portugues e deixa fazer. 
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introduz-se a questao da govemabilidade, segundo a qua! o processo global 1 1 nao 

admite formas de controle nacionais. Isto e: o processo global dispensa qualquer 

forma de controle e, diante da inexorabilidade desse sistema, os paises e seus 

governantes devem se ajustar a ele ou sucumbirem no completo isolamento. 

"Haveria chegado a hora, finalmente, em que a livre circulacao dos capitals, a 

despolitizacao dos mercados, a gestao autonoma da moeda e o livre comercio entre 

os povos" fariam com que "o mundo inteiro nao fosse mais do que urn so povo, ao 

interior do qual as nacoes fossem como pessoas" (Fiori, 1997, p. 87). 

No entanto, segundo Tavares & Melin (1997), esse novo carater liberal da 

economia internacional nao representa urn estagio do capitalismo, inevitavel, como 

alguns defensores do neoliberalismo tentam demonstrar, surgido da necessidade de 

perpetuacao do capital, atraves das livres forcas do mercado na busca de 

competitividade e eficiencia. Sena, sim, uma politica deliberada pelos Estados 

Unidos na tentativa de retomada da hegemonia mundiai, na decada de 70, quando 

este pais perdia o seu poder de influencia sobre as demais nacoes na economia 

mundiai. 

Os Estados Unidos, portanto, na visao de Tavares & Melin (1997), 

introduziram os conceitos de ordem unipolar 1 2 e de Economia Mundiai, convergencia 

internacional, com inclusao de todos os paises. E, na medida em que essas ideias 

foram sendo divulgadas e propagadas, a proposta neoliberal americana foi 

ganhando aliados por todo o mundo, tornando-se preponderante na decada de 

noventa. Assim, a proposta neoliberal conseguiu se firmar, as fronteiras foram se 

expandindo por todo o planeta e o Estado foi reduzido significativamente. 

Nessa esteira, uma corrente conservadora, apoiada nos principios do 

liberalismo economico, vem acusando o Direito do Trabalho de tornar as relacoes 

trabalhistas cada vez mais rigidas, provocando urn dos problemas sociais mais 

graves observados no fim do seculo XX e inicio do seculo XXI, que e o desemprego. 

Desse modo, ganha reievo o discurso acerca da flexibilizacao, representando, para 

Processo global: o conjunto dos acontecimentos relacionados ao estreitamento das relacoes 
econdmicas entre as diferentes nac5es - caracterizando uma universalizacao das transformacoes 
econ&micas no ambito mundiai - que levariam a transformacao do mundo num so espaco. 
1 2 Por ordem unipolar entende-se urn estado integrado da economia, em que o todo constitua-se 
num so. 
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o Direito do Trabalho, o pior ataque da historia, desde a sua genese, e, para os 

trabalhadores, a iminentia da perda dos direitos tutelados. 

Na concepcao de Antunes (2000), o fracasso da tentativa de transicao para 

o socialismo que ocorreu na URSS teria levado a falsa ideia de que se consolidava a 

vitoria do capitalismo. Porem, o que se observa e uma crise de grande intensidade, 

iniciada nos paises do Terceiro, percorrendo todo o mundo capitalista ate chegar 

aos paises centrais. Ele argumenta que 

Paralelamente a globalizacao produtiva, a logica do sistema produtor de 
mercadorias acentuou em tal intensidade a concorrencia intercapitalista que 
converteu a busca da "produtividade", da "modernidade", em um processo 
auto-destrutivo que gerou, entre outras consequencias nefastas, a criacio 
sem precedentes de uma sociedade de exclufdos, nao so nos paises de 
Terceiro Mundo, mas no coracao dos paises avancados. (Antunes, 2000, p. 
145). 

Nesse contexto, conforme Meszaros (apud ANTUNES, 2000), consolida-se 

uma logica de producao essencialmente destrutiva, que nao respeita as Hmitacoes 

das forcas produtivas e das potencialidades da humanidade, acumuladas no curso 

da historia, uma vez que o capital e totalmente desprovido de medida e de um 

quadro de orientacao humanamente significativos. Essa crise e tanto mais intensa 

quanto mais avanca o processo global. 

Tal crise irradiou-se para o mundo do trabalho, transformando os modelos 

de producao, tendo como principals causas a automagao, a robotica e a 

microeletronica, os quais proporcionaram uma revolucao tecnologica de grande 

intensidade. Assim, conforme Antunes (2000), o trabalho foi atingido na sua propria 

subjetividade, sua consciencia de classe, afetando os organismos de representacao, 

como os sindicatos e os partidos. Os sindicatos foram perdendo cada vez mais a 

sua expressao, sendo forcados a assumir uma acao cada vez mais defensiva, de 

forma que o mundo sindical de esquerda, incapaz de buscar novas alternativas 

socialistas, aderiu aos conceitos da socialdemocracia, se distanciando dos 

movimentos sociais autonomos e vivendo uma verdadeira crise de identidade. 

Como consequencia disso, ve-se reduzido o contingente de trabalhadores 

fabris e industrials e cresce a subproletarizacao do trabalho, atraves da incorporacao 

do trabalho precario, temporario, partial etc. Diante desse quadro, as propostas de 

desreg u la mentacao, de flexibilizacao, de privatizacao acelerada, de 

disindustrializagao, tiveram no neoliberalismo um forte impulse 



2.2 O NOVO PAPEL DO ESTADO NA CONDUQAO DA POLlTICA SOCIAL 

As politicas neoliberais implementadas ao longo das ultimas decadas, no 

intuito de promover a abertura dos mercados e diminuir as barreiras a expansao 

capitalista, criaram uma nova ordem mundiai, significando nao so a derrocada do 

"Estado de Bem Estar Social" da era keynesiana, mas culminando tambem na crise 

do Estado, que passou a sofrer serios ataques da nova ideologia reinante. 

0 Estado havia se fortalecido nas primeiras decadas do seculo XX, mas a 

derrota do socialismo no leste europeu trouxe de volta o liberalismo revigorado, sob 

o nome neoliberalismo, que vem ganhando um espaco cada vez maior desde a 

decada de setenta, preconizando a nao interferencia do Estado na economia, a qual 

deve se pautar no livre jogo das forcas do mercado. O liberalismo, pois, valoriza, 

essencialmente, a livre iniciativa de individuos e grupos, a livre concorrencia entre 

eles e o livre acesso a propriedade e ao lucro. 

Embora o projeto neoliberal ja viesse em expansao desde a decada de 

setenta, na America Latina o processo foi mais lento e as medidas que viriam inserir 

definitivamente essas economias no processo de globalizacao foram 

implementadas, de forma generalizada, na decada de noventa, com a adocao do 

projeto sistematizado no chamado "Consenso de Washington", em 1989. 

No "Consenso de Washington" foi apresentada a proposta neoliberal que 

consistia nas reformas para a abertura dos mercados, ja recomendadas 

anteriormente pelo governo americano. A proposta teve ampla aceitacao de 

imediato, com excecao do Peru e do Brasil. A reformas eram sugeridas como 

condicao para que o FMI continuasse a afiancar os paises devedores. 

De acordo com Fiori (1999), a insercao do Brasil nesse novo modelo 

ocorreu na decada de 90, quando o governo acolheu o pacote de reformas 

neoliberais do Consenso de Washington, como condicao para renegociagao da 

divida externa, que se traduziu na abertura da economia, liberalizacao e 

desregulagao dos mercados, privatizacao, cortes fiscais e reducao dos direitos 

sociais. Todas essas reformas foram comandadas pelo FMI e pelos bancos privados 

internacionais, a sua maioria americanos, e uma parcela menor europeia, e 

redundando na crise brasileira da decada de 1990. 
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Assim, com a desregulamentagao economica promovida pelo Estado, esse 

ficou enfraquecido, se vendo obrigado a redefinir o seu papel. Com efeito, deixou de 

ser um "Estado Executor", que atuava na ordem economica pela intervencao e 

monopolio e passou a ser um Estado meramente Regulador, fixando as regras 

disciplinadoras da ordem economica para a promocao da justica social, exercendo 

agora o papel de fiscaiizagao. (MAURANO, 2004). 

Dessa maneira, apesar da reducao do Estado, quando esse aderiu a politica 

neoliberal, o seu papel na conducao da politica social ainda e de grande relevancia. 

E o Estado quern pode produzir o contrapeso necessario para reduzir as 

desigualdades sociais, atraves de politicas publicas e da regulacao das relacoes 

entre o capital e o trabalho, de modo a oferecer um minimo de garantias ao 

trabalhador. 

Entretanto, a promocao da justica social nao tem sido exercida de maneira 

eficiente e o Estado nao tem conseguido reduzir a desigualdade social a um patamar 

satisfatorio. Desigualdade essa que estende as diferencas de genero e de raca. 

Segundo dados do IPEA, em 2007, a taxa de desocupacao das mulheres e 

dos negros apresentavam os maiores niveis de desemprego, sendo as mulheres 

negras as que se encontram em situacao mais precarizada, apresentando uma taxa 

de desemprego de 12,4%, comparada a 9,4% para as mulheres brancas, 7% para 

os homens negros e 5,5% para os homens brancos. Quanto a desigualdade de 

renda, a pesquisa do IPEA demonstra que, em 2007, 20% da populacao branca 

situava-se abaixo da linha de pobreza, enquanto mais do que o dobro, ou 41,7%, da 

populacao negra se encontrava na mesma situacao de vulnerabilidade, situacao que 

e tao no mais grave no caso de indigencia, com 6,6% dos brancos recebendo menos 

de % de salario minimo per capita por mes, saltando para 16,9% quando se trata da 

populacao negra, quase tres vezes mais, significando 20 milhoes a mais de negros 

pobres do que brancos e 9,5 milhoes de indigentes negros a mais do que brancos. 

(PINHEIRO, et. al, 2008). 

Nesse sentido, o reconhecimento dos direitos subjetivos e direitos sociais, 

apesar de gozarem da garantia constitucional, dependem de aeoes do Estado 

atraves da complementagao legislativa e da implementacao de politicas publicas 

pelo Poder Executivo. Por sua vez, as garantias sociais presentes na Constituigao 

Federal, atraves de normas programaticas, precisam adquirir efetividade para serem 

capazes de proteger o trabalho do ataque que as livres forgas do mercado vem 
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exercendo sobre ele e garantir a eficacia dos direitos sociais. 

Nesse contexto, Vieira (apud Peroni, p. 14} discute sobre a importancia do 

controle social na conducao das politicas publicas: 

Estado de direito democratico vai alem do Estado de Direito, pois traz o 
'principio da soberania popular. Este principio diz que o governo e o Estado 
necessitam de iegitimidade vinda do povo' (VIEIRA, 2002, p. 13). E ressalta 
que, para alem do voto, a legitimacao democratica do Estado passa pelo 
controle social da administracao publics, que para o autor 'representa um 
dos elementos mais importantes da democracia' 

Nesse sentido, para que se concretize o ideal de democracia, e necessario 

que haja um controle social, que passa pela consciencia critica da populacao, o que 

se torna dificultoso no caso do Brasil, tendo em vista esse pais deitar suas raizes 

num passado escravista e latifundiario, cuja cultura nao pode se dissociar dessa 

carga hereditaria. 

2.3 FLEXIBILIDADE: CONCEITO 

Com o avanco do processo de globalizacao, essa entendida do ponto de 

vista da abertura dos mercados nacionais e da internacionalizacao do capital, deu-se 

o acirramento da concorrencia mundiai, intensificando o processo de concentracao 

de renda e, por conseguinte, agravando o fenomeno da desigualdade social. A 

queda de bracos existente entre o capital e o trabalho pendeu ainda mais em favor 

do primeira. Surgiu, assim, o processo de flexibilizacao, expandindo-se inicialmente 

pela Europa e, posteriormente, pelo resto do mundo. 

De uma maneira geral, flexibilizacao trabaihista tem sido definida como a 

adocao de menor rigidez normativa, visando tornar flexivel a estipulacao das 

condicoes laborais, privilegiando-se a negociacao coletiva e o contrato individual de 

trabalho. 

A doutrina nao e assente quanto ao aspecto valorativo da flexibilizagao. Por 

um lado, identifica-se uma vertente, de vies intervencionista, a qual defende a ideia 
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de protecao do trabalhador, que e a parte economicamente mais fragil da relacao 

trabalhista, atraves de normas de protecao que emanam da lei ou do contrato 

coletivo, as quais agem como limitadoras dos poderes do capital. Por outro lado, 

desponta uma vertente oposta, de vies liberalista, que defende a maior liberdade de 

gestao da empresa, reduzindo a intervencao estatal ao minimo necessario, bem 

como criando mecanismos revogaveis a qualquer tempo, que venham atender as 

necessidades de producao e do mercado, como forma de aumentar a 

competitividade para fazer frente a concorrencia. Como resultado dessa 

ambivalencia doutrinaria, surgem interpretagoes diversas acerca da definicao de 

flexibilidade. 

Conforme pondera Pla Rodrigues (apud Aguiar, 2005), "flexibilizacao, e 

expressao difusa, que pode ser tomada em varias acepcoes", sendo termo elastico 

cujo significado varia de mera adaptacao por meio de leis mais elasticas, ate a 

desregulacao, com a substituicao da normatividade estatal pela negociacao 

individual ou coletiva. 

Por sua vez, a proposta neoliberal que acompanha as politicas de 

flexibilizagao sugere que a adogao de uma menor rigidez ampliaria 

o espago para a complementacao ou suplementacao do ordenamento 
jurfdico; permitem a adaptacao de normas cogentes a peculiaridades 
regionais, empresariais ou profissionais; admitem derrogacdes de condicoes 
anteriormente estipuladas para adapta-las a situacoes emergenciais ou 
conjunturais, vigente por um certo lapso temporal. 

Cavalcanti (2008, p. 129) critica a interpretagao que e comumente dada ao 

processo de flexibilizacao, expondo que 

a expressao 'flexibilidade' parece ocultar a verdade de seu conceito -
variacao da nova ordem do capitalismo global - , sendo transmitida as 
pessoas, conforme observa Richard Sennett, atrelada a ideia de liberdade, 
a uma forma livre para 'moldar as vidas' contra a burocracia rigida. 

Destarte, a proposta de flexibilizagao reside, parte das elites capitalistas, 

apoiada no discurso neoliberal, como resposta a crise economica mundiai. 

Argumenta-se que a rigidez da legislagao trabalhista estaria complicando as 

relacoes de trabalho e, por consequencia, levando ao desemprego. Com efeito, a 

flexibilizagao e apontada como solugao a esse problema. O que se tem observado e 

que o uso das politicas flexibilizadoras tem significado um ataque frontal ao trabalho. 
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Para Cavalcanti (2008), a flexibilidade no direito do trabalho deve 

acompanhar as transformacoes sociais, de modo a adaptar as relacoes de trabalho 

a realidade atual, sem, contudo, perder-se de vista a sua essencia, ou seja, sem 

comprometer os direitos trabalhistas consolidados, bem como sem romper com as 

forcas do trabalho e das assoc ia tes obreiras. 

De acordo com a mesma autora, os vocabulos "flexibilizacao" e 

"desregulacao" tem sido tratados como sinonimos, embora tenham significados 

conceitualmente distintos. Enquanto o primeiro pressupoe a capacidade de 

adaptacao das normas trabalhistas as novas relacoes de trabalho, o segundo 

representa a eliminacao de regras estatais trabalhistas. Ela sugere, entao, que isso 

aponta para uma forma deliberada de ocuitar os novos controles que a nova ordem 

impoe. 

Para Cavalcanti (2008, p. 131), 

A "desregulacao", tambem entendida como flexibilizacao unilateral, pode ser 
imposta pelo Estado ou pelo empregador com o fim de diminuir ou eliminar 
beneficios trabalhistas sem oferecer uma contrapartida determinada, 
aspecto que a diferencia da "flexibilizacao", que a priori seria a adaptacao 
autonoma, negociada e condicionada a uma contraprestacao especifica dos 
direitos trabalhistas. Ou seja, a desregulacao e o processo de derrogacao 
dos direitos trabalhistas, que perdem, entao, sua regulamentacao. 

Assim, o termo "flexibilizacao", que tem sido amplamente debatido, 

consistindo em um dos postulados do pensamento neoliberal, tem caracterizado de 

fato um processo de desregulamentacao do direito do trabalho que, na pratica, 

representa a diminuicao ou eliminacao das normas estatais, com uma tendencia ao 

desmonte desse ramo especializado do direito, pretendendo-se trazer as relacoes 

trabalhistas para o nivel da negociacao coletiva e do contrato individual de trabalho, 

deixando o empregado, que e parte mais fragil dessa relacao, a merce da 

conveniencia do empregador. 

De acordo com Silvio Beltramelli Neto (2008), a proposta de flexibilizacao do 

Direito do Trabalho, tal como apresentada, ou seja, no sentido de 

desregulamentacao, apesar de ter sido consagrada pelo neoliberalismo, na verdade 

nao constitui uma ideia nova, mas signifies uma repaginacao de um ideario inerente 

ao embate historicamente proprio da relacao de trabalho, ou seja, na orientacao 

inerente ao capitalismo, como modo de producao baseado na exploracao da mao-

de-obra alheia com o intuito lucrative 
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A flexibilizagao, portanto, com o sentido real de desregulamentacao, se 

apresenta como um resgate a um passado liberal, com o capital criando 

mecanismos para atacar o trabalho e retirar-lhe as conquistas realizadas no 

passado. E o capitalismo se renovando e buscando aumentar o seu poder sobre a 

classe trabalhadora para cada vez mais se beneficiar da sua exploragao. 

2.3.1 Principios trabalhistas no contexto de flexibilizacao 

Etimologicamente, principio remete a ideia de comego, initio, desdobrando-

se ainda para o sentido de causa primeira e de "proposigao elementar e fundamental 

que serve de base a uma ordem de conhecimento". (HOUAISS apud DELGADO, 

2007, p. 184). 

Miguel Reale (1987) define principios como verdades fundantes de um 

sistema de conhecimento, assim admitidas por se mostrarem evidentes e 

comprovadas, ou, ainda, por motivo de ordem pratica. A partir desse concerto, os 

principios gerais de Direito sao fundamentos que condicionam e orientam a 

compreensao do ordenamento juridico, consubstanciando exigencias de ordem 

etica, sociologies, politica, ou de carater tecnico. 

Os principios constitutionals, por sua vez, assinala Saegusa (2008, p. 46), 

"fazem a congruencia, o equilibrio e a essencialidade de um sistema juridico 

legitimo", sendo postos no apice da piramide normativa, de maneira a serem 

elevados ao grau de normas ou fonte de normas. Dessa maneira, os principios sao 

mais abrangentes do que as normas. Eles tem uma significagao filosofica, enquanto 

essas ultimas possuem um sentido predominantemente tecnico. 

O Direito do Trabalho, alem de ser orientado pelos principios gerais de 

Direito, possui principios proprios que determinam a sua propria essencia. Sao eles: 

a) principio da protecao; b) principio da norma mais favoravel; c) principio in dubio 

pro operario; d) principio da condigao mais benefica; e) principio da irredutibilidade 

do salario; f) principio da irrenunciabilidade de direitos; e g) principio da continuidade 

da relagao de emprego e principio da primazia da realidade. 
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Os principios trabalhistas, conforme descreve Garcia (apud Barros, 2008, p. 

179), consistem nas "linhas diretrizes ou postulados que inspiram o sentido das 

normas trabalhistas e configuram a regulamentacao das relacoes de trabalho, 

conforme criterios distintos dos que podem encontrar-se em outro ramos do direito". 

Nao e pretensao aqui a analise pormenorizada de cada principio, mas tao-

somente enfocar os reflexos na principiologia trabalhista com as alteracoes 

introduzidas em razao da proposta de flexibilidade. 

E importante destacar, em primeiro lugar, o principio da dignidade da pessoa 

humana, insculpido no texto constitucional como fundamento do Estado Democratico 

de Direito, principio esse que deve ser considerado como o primeiro fundamento do 

sistema constitucional, pois ele e o ponto de partida atraves do qual se erguem os 

direitos individuals, uma vez que a dignidade humana constitui valor fundamental da 

sociedade, por ser uma qualidade integrante e irrenunciavel da condicao humana. 

Nao e criada, nem pode ser retirada, pois e inerente a cada ser humano. (SARLET, 

2001). 

Nesse sentido, a flexibilizacao, quando significar a derrogacao das normas 

trabalhistas e a protetividade do trabalho, pode vir a comprometer esse principio, 

representando uma violencia contra o trabalhador, uma vez que Ihe retira algo que 

Ihe qualifica como ser humano, reduzindo o seu ser. 

O principio da protecao, por seu turno, se encontra na raiz do Direito do 

Trabalho, pois, uma vez que esse foi organizado a partir da intervencao do Estado 

nas relacoes trabalhistas, com o fim de proteger o empregado dos designios do 

capital, a protetividade do trabalho e a maior razao da existencia desse ramo 

juridico. Esse principio decorre, pois, da acentuada desigualdade existente entre as 

partes numa relacao de trabalho, visando minora-la. 

Ocorre que a flexibilizagao das condicoes de trabalho, que tem sido 

ampliada sensivelmente com a globalizacao, vem reduzindo a relevancia do 

principio da protegao. Ja na Carta Magna de 1988, observa-se essa tendencia, 

tendo em vista a introdugao de excegoes que deram amplitude ao exercicio da 

autonomia privada coletiva, com a possibilidade de alteragao in pejus do contrato de 

trabalho pela negociagao coletiva, limitando o alcance na norma legal. 

O principio da norma mais favoravel, que esta implicito no caput do art. 7° da 

Constituigao Federal, segundo o qual "sao direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, alem de outros que visem a sua melhoria e condicao social", tambem tem 
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sido iimitado com o advento da flexibilidade. Conforme ressalta Saegusa (2008), 

esse principio nunca foi absolute pois antes mesmo da Constituicao de 1988 ja 

havia previsao legal permitindo a negociagao para a reducao da Jornada de trabalho 

e salario, situacao que a nova Constituicao tornou mais abrangente com a ampliacao 

dada ao exercicio da autonomia privada em resposta aos apelos neoliberais pela 

flexibilizacao dos direitos trabalhistas. 

Por sua vez, o principio da irrenunciabilidade de direitos, que esta 

entrelacado ao principio da protecao, bem como o principio da irredutibilidade do 

salario, sofrem esses mesmos efeitos, uma vez que a valorizacao do exercicio da 

autonomia privada, tambem limita o seu alcance. Nesse sentido, a Constituicao 

Federal, partilhando do proposito de flexibilidade, permite a reducao do salario 

quando estipulada por convencao ou acordo coletivo, o que nao deixa de ser 

tambem uma renuncia de direito. 

Ressalte-se que esses principios, independentemente do seu alcance, 

oferecem protecao basicamente aos empregados nas relacoes empregaticias de 

contrato formal, nao recebendo esse mesmo amparo uma serie de outras relacoes 

de trabalhos que vem se multiplicando. Sao exemplos os autonomos e o trabalhador 

precario, os quais, segundo Cavalcanti (2008), o principio que mais os atinge e o 

principio da primazia da realidade, uma vez que esse radica na ideia de que e o fato 

real que deve ser procurado na aparencia. 

2.3.2 Limites a flexibilidade 

Embora o pensamento dominante aponte para uma suposta necessidade 

premente de flexibilizacao das relacoes de trabalho, processo esse que tem sido 

ampiamente adotado nos paises de capitalismo mais avancado, e que no Brasil ja 

se verifica uma tendencia nesse sentido, se apoiando em um discurso bastante 

discutivel, e importante atentar para existencia de limites a sua implementacao. 

Conforme examinado no topico anterior, o discurso neoliberal e falho ao 

qualificar como flexibilidade um fenomeno que caminha para a desregulamentacao. 
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O uso desse termo visa encobrir a dimensao dos efeitos decorrentes da impiantacao 

da proposta neoliberal que pretende substituir a norma pela autonomia da vontade. 

O problema que surge com essa relacao autonoma e que a enorme 

desigualdade existente entre empregado e o empregador faz o primeiro ficar 

totalmente vulneravel as conveniencias do segundo. Alem de o capitalista ser o 

proprietary dos meios de producao (o dono do emprego), o desemprego crescente 

nao deixa muitas altemativas para o trabalhador, que passa aceitar as condicoes 

mais desfavoraveis. Com isso, e preciso cautela na receptividade do discurso 

neoliberal. 

Nesse sentido, Beltramelli Neto (2008) aponta limites a flexibilidade do 

Direito do Trabalho. O primeiro deles, identificado por esse autor, e o principio da 

dignidade humana, nao apenas pela sua importancia juridica, mas pela sua 

significacao antropologica. A dignidade e atributo do ser humano e o trabalho 

atividade humana, por isso sao anteriores ao Direito. Por sua vez, nao possuem 

raizes nessa ciencia, embora necessitem da sua tutela pra serem preservados. O 

trabalho e condicao essencial a vida humana, constituindo a relacao do homem com 

a natureza, na busca de uma sobrevivencia sustentavel e de melhor qualidade, 

enquanto a dignidade do ser humano se expressa no exercicio do labor, passando 

pelo trabalho digno. E esse sentido do trabalho que a seara juridica busca proteger. 

Beltramelli Neto (2008) aponta tambem limites materials a flexibilizacao. Por 

essa perspectiva, ele argumenta que as medidas flexibilizadoras nao podem deixar 

de observar os limites constitutionals, uma vez que a Constituicao Federal e a 

expressao maior da democracia. Nesse aspecto, ele ressalta que, no Brasil, o Direito 

esta assentado tradicionalmente em bases positivistas e a Carta Constitucional esta 

fulcrada no solidarismo, sendo a lei fundamental e suprema que orienta todas as 

outras. 

Por sua vez, a Constituicao brasileira assegura um rol de direitos sociais, 

que podem ser encontrados ao longo de toda a Carta, dispostos principalmente no 

Titulo II, dos direitos sociais, ai destacando-se o art. 5°, dos direitos e deveres 

individuals e coletivos, e, sobre o tema trabalho, do art. 7° ao 10. 

Ressalte-se, ainda, que as materias constitutionals adstritas aos direitos e 

garantias individuals, a teor do que dispoe o art. 60, § 4°, inciso IV, da Constituicao 

Federal, nao sao passiveis de alteracao por meio de Emenda Constitucional, por 

integrarem o rol de clausulas petreas. 
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A luz da Constituicao Federal, o Direito do Trabalho e tambem protegido por 

diversos principios, gerais e especificos, principios esses que devem ser 

preservados por constituirem a propria essencia do Direito do Trabalho. 

Observa-se, por outro lado, hipoteses constitucionais de flexibilidade que 

relativizam o principio da irredutibilidade do salario e a proibicao a extrapolacao da 

Jornada de trabalho, conforme redacao dos incisos VI, XII e XIV do art. 7° da Carta 

Magna. 

Beltramelli Neto (2008) assinala, ainda, que, mesmo parecendo obvio que os 

incisos VI, XII e XIV do art. 7° da Constituigao Federal encerram rol taxativo das 

materias trabalhistas que admitem relativizagao, esse entendimento nao se mostra 

consolidado no ambito judiciario, o que Ihe faz concluir que o destino da 

flexibilizagao do Direito do Trabalho no Brasil e uma questao de jurisprudencia e, 

nessa perspectiva, o Poder Judiciaria sofre a pressao neoliberal para que o Direito 

possibilite a flexibilizacao, 

Ja Cavalcanti (2008) acredita que a flexibilizacao possui uma limitagao 

historica, uma vez que o Direito do Trabalho esta calcado na resistencia da classe 

obreira a exploracao da forga de trabalho e as vissitudes do mercado de trabalho, 

bem como a desigualdade existente entre o trabalhador e o empresario capitalista 

tornam imprescindivel uma legislagao protetora da classe trabalhadora, que e a 

parte mais fragil. 



3 ANALISE FATICA S O B R E OS FUNDAMENTOS DA FLEXIBILIZACAO DO 

DIREITO DO TRABALHO 

As propostas de flexibilizacao das relacoes de trabalho que vem 

predominando no Brasil nos ultimos anos fazem parte do movimento neoliberal, que 

vem crescendo a nivel mundiai desde a decada de 70. Na teoria, o neoliberalismo 

caracteriza-se por um ataque a quaisquer intervencoes do Estado no mercado. Na 

pratica, e marcado pela elevacao das taxas de juros, controle sobre a emissao 

monetaria, desemprego, repressao as greves, legislacao anti-sindical, cortes dos 

gastos sociais e amplo programa de privatizacao. 

3.1 A FLEXIBILIZACAO DO MERCADO DE TRABALHO NOS PAISES 
DESENVOLVIDOS: UMA BREVE ANALISE 

Do ponto de vista do pensamento economico dominante, a flexibilizacao tem 

sido considerada como uma acao necessaria a reestruturacao das empresas e 

colocada como uma das exigencias a elevacao da produtividade e a reversao da 

crise que persegue as economias. 

O ftm do longo periodo de crescimento do pos-guerra e a crise economica 

que vem predominando a nivel mundiai desde a decada de 70, favoreceu para que 

os neoliberais passassem a afirmar que o Estado intervencionista keynesiano nao 

seria mais eficiente para a superacao da crise, predominando a ideia de que a 

rigidez do mercado de trabalho seria a principal causa da baixa capacidade de 

geracao de empregos, e que tal superacao se daria atraves de politicas 

liberalizantes, de auto-regulacao dos mercados e do encolhimento do estado. Mas 

as evidencias acumuladas sobre o impacto da flexibilizacao e desregulacao do 

mercado de trabalho no nivel de emprego tem levado os organismos internacionais 

a reverem suas posicoes, tendo em vista a continuidade de elevados niveis de 

desemprego e a deterioragao das condicoes e relacoes de trabalho a nivel mundiai, 

inclusive nos paises avancados. O Diretor Geral da OIT, na Conferencia sobre 
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Emprego do G7, afirmou que 

um crescimento economico inadequado durante as duas ultimas decadas 
repousa no coracao dos problemas de emprego dos paises industrializados, 
embora esses problemas assumam formas diferentes nos EUA, Japao e 
Europa (...) E exagerada a crenca popular de que a mudanga tecnologica e 
o comercio internacional estio entre as principals causas da escassez de 
empregos (...) Nem o nivel real dos salarios nem a protecao social estao 
entre as causas principals do desemprego. Politicas estruturais para 
promover maior eficiencia e flexibilidade podem ter contribuido para uma 
alocagao de recursos mais eficientes mas tiveram pouco efeito sobre o nivel 
global de emprego. (1LO, apud MATTOSO & BALTAR, 1996). 

Assim, o menor dinamismo economico causado por politicas contracionistas 

e antiinflacionarias, a concorrencia predatoria estimulada pela desregulamentacao e 

abertura dos mercados, as privatizacoes, a reducao drastica das politicas sociais de 

Estado e a concentracao de renda devem ser cada vez mais considerados ao se 

analisar as variaveis determinates do desemprego. 

Na Gra-Bretanha, a politica de flexibilizacao radical do mercado de trabalho 

iniciada por Margareth Thatcher resultou em substancial reducao dos salarios pagos 

a mao-de-obra de baixa e media qualificacao e na expansao dos empregos 

precarios, levando a um descompasso crescente entre a fraca criacao de empregos 

em tempo integral e a vigorosa absorgao de trabalhadores em tempo parcial. 

Essa crescente precarizacao do emprego, comprovada pela evolucao das 

taxas de trabalhadores em tempo parcial e temporario em relacao ao emprego total, 

tem marcado a realidade de diversos paises, conforme demonstram os dados a 

seguir. 

Quadro 01 - Evolucao do emprego em tempo parcial em paises selecionados 
(em % do emprego total). 1979-1990. 

PAISES ANOS PAISES 
1979 1990 

EUA 16,4 16,9 
Italia 5,3 5,7 
Japao 15,4 17,6 
Alemanha 11,4 13,2 
Franca 8,2 12,0 
Canada 12,5 15,4 
Reino Unido 16,4 21,8 

FONTE: OCD E apud PAIXAO & FIGUEIREDO {' 998:8). 
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Com a ampliacao do desemprego e da precarizacao do emprego, os 

sistemas de protecao social dos trabalhadores se tornam cada vez mais vulneraveis. 

De acordo com Mattoso {apud Paixao & Figueiredo, 1998, p. 9), "em 1980, 50% dos 

desempregados nos EUA recebiam o seguro-desemprego. Em 1989, este 

percentual ficou em apenas 33%". 

Cavalcanti (2008) argumenta que muitos estudos tem demonstrado que a 

correlacao entre o desemprego e as leis protetoras do trabalho e irrelevante. Nesse 

sentido, 

No periodo de 1983 a 1996 houve larga variacao nas taxas de desemprego 
dos paises membros da OCDE, de 1,8% na Suica a 20% na Espanha. Dos 
paises da OCDE, 30% durante estes anos tiveram taxas medias de 
desemprego mais baixos do que a dos EUA. Aqueles com as taxas mais 
baixas nao tem mercado de Trabalho desreguiamentado (Austria, Portugal, 
Noruega) [...] (RANDS apud CAVALCANTI, 2008). 

Segundo Cavalcanti (2008), onde ha flexibilizacao, especialmente nos 

paises da Europa Ocidental, ela ocorre predominantemente em relacao a 

contratacao do trabalhador e em alguns paises tambem em relacao a Jornada de 

trabalho, mantendo-se, todavia, o controle no que se refere as despedidas, 

excepcionadas as despedidas coletivas decorrentes de causas economicas. 

Ja na America Latina, a flexibilizagao tem significado a revogacao ou 

modificacao de algumas normas legais de protecao ao trabalhador, bem como uma 

crescente permissividade no sentido de reduzir direitos e condicoes de trabalho, pela 

autonomia privada coletiva ou individual. No entanto, Cavalcanti (2008) declara que 

a O T observou que o aumento dos postos de trabalho se deu correlacionado com a 

precarizacao em todos os ramos de atividade, notadamente no comercio e no setor 

de servicos, de modo que nao houve aumento dos postos de trabalho, mas sim 

aumento dos postos de trabalho precario. 

3.2 A FLEXIBILIZACAO DO CONTRATO DE TRABALHO NO BRASIL 

Com a ampliacao da abertura economica brasileira a competicao 
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internacional, no inicio da decada de 90, o debate sobre a flexibilizacao do mercado 

de trabalho, iniciado na Europa, passou a fazer parte do meio economico nacional, 

sem se levar em conta que as relacoes de trabalho no Brasil - com elevada 

rotatividade da mao-de-obra, baixo nivel dos salarios e pequeno quadro de pessoal 

permanente ou estavel nas empresas - sao muito diferentes das vigentes nos paises 

desenvolvidos, o que amplia os resultados negativos de tal flexibilizacao. 

A discussao, no pais, tem girado em torno do chamado "Custo Brasil" 1 3, 

sendo argumentado, principalmente pelas liderangas empresariais, que os encargos 

sociais incidentes sobre a folha de pagamento das empresas reduzem a 

competitividade da industria nacional, e consequentemente tem levado aos altos 

indices de desemprego que tem predominado no pais. O argumento predominate e 

de que o mercado de trabalho brasileiro e muito rigido - com grande intervencao da 

legislacao trabalhista - e que, por isso, as empresas tem dificuldade em contratar, 

tendo em vista a elevada despesa que teriam que enfrentar no caso de uma 

contracao do mercado que levasse a necessidade de reducao da mao-de-obra. 

Assim, a reducao dos encargos sociais tem sido colocada como medida importante 

para elevar o nivel de emprego e melhorar as condicoes de competitividade 

internacional. Apesar da grande disseminacao dessas ideias, varios estudos tem 

apontado resultados diferentes tanto em relacao ao peso dos encargos sociais, 

como em relacao a questao do custo do trabalho e a tao propalada rigidez do 

mercado de trabalho brasileiro. 

3.2.1 Ate que ponto o mercado de trabalho brasileiro e rigido? 

Se for feita uma analise dos indices de rotatividade do mercado de trabalho 

nacional, observa-se que no Brasil as pessoas trocam de emprego com muita 

frequencia, demonstrando a fragilidade do discurso de que o mercado de trabalho 

Conjunto de fatores diferenciais de custos que o pais apresenta em relacao a outros paises. 
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nacional e muito rigido. As empresas dispoem de um nucleo relativamente pequeno 

de empregados estaveis e contratam os demais a medida que a producao exige, 

dispensando parte do pessoal quando as vendas diminuem, ou como estrategia de 

reducao do custo salarial. Ou seja, as empresas brasiieiras evitam manter pessoal 

que nao esteja sendo usado plenamente e preferem impedir a acumulacao de tempo 

de servigo, que encarece a mao-de-obra e dificulta uma dispensa posterior. A 

facilidade de dispensar e tao grande no pais, que as empresas preferem contratar e 

observar o desempenho do contratado no periodo de experiencia (03 meses - de 

acordo com a legislacao vigente), do que realizar gastos com uma selecao mais 

criteriosa previamente a contratagao. 

Baltar & Proni (1995, p. 15), baseando-se em dados da RAIS e da PNAD, 

afirmam que no ano de 1989, no estado de Sao Paulo, "foram contratadas 

mensalmente 423 mil pessoas, enquanto que 373 mil foram dispensadas", refletindo 

a elevada flexibilidade da mao-de-obra. 

Alem da alta rotatividade da mao-de-obra, a distribuigao dos salarios formais 

no Brasil e profundamente desigual, predominando remuneracoes inferiores a 03 

salarios minimos. A elevada proporgao de empregados formais com rendimentos 

muito baixos resulta principalmente do baixo nivel dos salarios com que as pessoas 

entram no mercado de trabalho, sendo que uma parcela muito pequena tem a 

oportunidade de elevar progressivamente o salario com a acumulacao de tempo de 

servico. 

Apesar da Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT estabelecer 

detalhadamente os direitos e obrigagoes de empregados e empregadores, na 

pratica, a regulamentacao do trabalho no pais nao garante estabilidade no emprego 

e permite alta flexibilidade para o empregador contratar, usar, remunerar e dispensar 

trabalhadores. Alem disso, a situacao de alta rotatividade da mao-de-obra e de baixa 

renda salarial tende a se agravar em relacao ao setor informal do mercado de 

trabalho, que se apresenta como outra caracteristica marcante do mercado de 

trabalho brasileiro, onde mais de 50% das relacoes trabalhistas nao estao 

submetidas as normas trabalhistas, seja porque os trabalhadores nao tem a sua 

carteira de trabalho assinada, ou porque trabalham por conta propria (autonomos). 

Analisando-se as taxas de participagao do setor informal na ocupacao total, 

apresentadas a seguir, percebe-se que elas superaram os 50% durante toda a 

decada de 80, chegando a beirar os 60% no ano de 1983. 
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Quadro 02 - Taxas de participagao do setor informal na ocupacao total. 
1981-1990 

Ano Emprego sem carteira 
assinada/ocupacao total 

(%) 

Trabalho por conta 
pro-pria/ocupagao 

total (%) 

Participagao total 
do setor informal 

(%) 
1981 28.12 25.95 54.07 
1982 28.52 26.71 55.23 
1983 32.94 26.66 59.60 
1984 29.98 24.98 54.96 
1985 29.17 26.09 55.26 
1986 28.57 25.59 54.16 
1987 28.36 25.19 53.55 
1988 28.32 25.64 53.96 
1989 27.97 24.40 52.37 
1990 27.81 25.32 53.13 

FONTE: PNAD/IBGE apud URANl (1996:36) (quadro adaptado). 

Todos esses aspectos do mercado de trabalho brasileiro foram agravados 

na decada de 90, na medida em que a ampliagao da abertura da economia 

favoreceu uma reducao absoluta do emprego formal na industria de transformagao, 

levando a um avango do desemprego e do mercado informal. Com isso, varios 

estudos passaram a apontar o alto peso dos encargos sociais brasileiros como 

responsaveis por tais problemas. Mas, ao mesmo tempo, outros estudiosos afirmam 

que o peso desses encargos tem sido superestimado no meio economico brasileiro, 

objetivando-se, com isso, reduzir ou eliminar direitos trabalhistas. 

3.2.2 Diferentes metodologias de calculo do peso dos encargos sociais no Brasil 

Existem, atualmente, no Brasil, duas abordagens opostas sobre o peso dos 

encargos sociais. Uma, liderada pelo meio empresarial, afirma que os encargos 

sociais no Brasil chegam a atingir mais de 100% do salario, configurando uma 

situagao em que o trabalhador ganha pouco, mas custa muito para o empregador, e 

propoe a redugao dos encargos como forma de estimular o emprego e a 

formalizagao de vinculos de trabalho. A outra, adotada pelo DIEESE, outros centros 

de pesquisa, economistas e doutrinadores de direito, afirma que o peso dos 
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encargos sociais gira em torno de 25% sobre os salarios e que sua eventual reducao 

teria impactos poucos significativos sobre o mercado de trabalho. 

Tal diferenca de calculo tem origem nas diferentes visoes sobre o conceito 

de encargos sociais. Os que afirmam que os encargos superam 100% dos salarios, 

incluem ai obrigacoes que integram a propria remuneracao do trabalhador, tais 

como ferias, 13° salario, descanso semanal, FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de 

Servico), entre outras. Ja os que se contrapoem a essa ideia, afirmam que salario e 

a remuneracao total recebida integral e diretamente pelo trabalhador, incluindo o 

salario contratual mensal, inclusive as ferias; o salario diferido, recebido uma vez a 

cada ano (13° salario e 1/3 de ferias); e o salario recebido eventualmente (FGTS e 

outras verbas rescisorias). Assim, os encargos sociais incidentes sobre a foi ha 

restringem-se as con t r i bu tes sociais pagas pelas empresas como parte do custo 

total do trabalho, mas que nao revertem em beneficio direto do trabalhador, sendo 

recolhidas ao governo, e algumas repassadas para entidades patronais de 

assistencia e formacao profissional. 

Arnaldo Sussekind (1996), ao discorrer sobre o tema, elucida que a 

participacao dos salarios nos custos empresariais brasileiros e das mais baixas do 

mundo, esclarecendo que, no item encargos sociais, costuma-se incluir verbas ja 

contempladas no salario mensal, tais como ferias e repousos semanais, multa do 

Fundo de Garantia do Tempo de Servico e a indenizacao do aviso previo. 

Martins (1999, p. 34-35) tambem se posiciona sobre a questao, afirmando 

que: 

Muitos dos encargos sociais mencionados sao pagamentos feitos 
diretamente aos trabalhadores, como as ferias e o 13.° salario, nao sendo 
destinados a um fundo ou a Previdencia Social. Nao e o fato de as ferias 
serem previstas em lei que as torna encargos sociais, pois a lei dispSe que 
tem natureza salarial. Logo, nao podem ser consideradas encargos sociais. 

Assim, quando se fala em reduzir os encargos sociais, e necessario se 

analisar se essa reducao nao representara uma eliminacao de itens que compoem a 

remuneracao dos trabalhadores, disfarcada sob o rotulo de reducao dos encargos 

sociais incidentes sobre os salarios. 
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3.2.3 A questao do Custo-Brasil 

Outro tema importante, quando se fala em flexibilizacao das leis trabalhistas 

brasileiras, e o que se refere ao Custo Brasil. Os defensores da proposta de reducao 

dos encargos sociais argumentam que estes apresentam um custo elevado sobre a 

foi ha de pagamento, encarecendo a mao-de-obra para as empresas e elevando o 

chamado "Custo Brasil", apesar dos trabalhadores pouco receberem pelo servico 

prestado. 

Realmente o trabalhador brasileiro e muito mal remunerado, mas, por isso 

mesmo, o seu custo para a empresa tambem e muito reduzido, pois, como ja foi 

mostrado, o peso dos encargos sociais nao e tao grande quanta afirmam os 

defensores de sua reducao, alem do que o custo total do trabalho 1 4 no Brasil e um 

dos mais baixos, a nivel mundiai, conforme pesquisa do Morgan Stanley Research, 

cujos dados sao apresentados no Quadro 03, a seguir. 

A pesquisa mostra que o valor do custo horario da mao-de-obra no Brasil, 

em 1997, e de apenas R$ 2,68, sendo que nos paises mais desenvolvidos como 

Estados Unidos, Alemanha, Japao, Reino Unido, Italia e Franca, entre outros, esse 

valor e varias vezes maior. Esse custo no Brasil e inferior tambem ao de outros 

paises da Europa e daqueles conhecidos como "Tigres Asiaticos". 

Soma das despesas do empregador com o pagamento de salarios, beneficios e encargos sociais 
sobre a folha de pagamentos. 
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Quadro 03 - Custo da mao-de-obra no setor manufatureiro -1993 

(paises seiecionados) - (em dolares) 

PAIS CUSTO HORARIO 
Alemanha (*) 24,87 
Noruega 21,90 
Sufca 21,64 
Belgica 21,00 
Hoianda 19,83 
Austria 19,26 
Dinamarca 19,21 
Suecia 18,30 
Japao 16,91 
Estados Unidos 16,40 
Franca 16,26 
Finlandia 15,38 
Italia 14,82 
Australia 12,91 
Reino Unido 12,37 
Irlanda 11,88 
Espanha 11,73 
Nova Zelandia 8,19 
Taiwan 5,46 
Cingapura 5,12 
Coreia do Sul 4,93 
Portugal 4,63 
Hong Kong 4,21 
BRASIL 2,68 
Mexico 2,41 
Hungria 1,82 
Malasia 1,80 
Polonia 1,40 
Tailandia 0,71 
Romenia 0,68 
Filipinas 0,68 
Bulgaria 0,63 
China 0,54 
Russia 0,54 
lugoslavia/Servia 0,40 
Indonesia 0,28 
FONTE: Morgan Stanley Research apud DIEESE (1997) 
(*) Apenas Alemanha Ocidental. 

Considerando que o peso dos encargos sociais no custo da mao-de-obra 

nao e tao elevado e, principalmente, que o custo total da mao-de-obra no Brasil e 
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muito baixo, constata-se que a parceia de encargos por hora trabalhada (em valores 

absolutos) e relativamente pequena. 

Assim, na visao de Santos (1995, p. 15-16), 

os encargos sociais no Brasil nao estio pressionando a elevacao do custo 
da mao-de-obra ao ponto de coloca-lo como um fator desfavoravel para o 
pais no comercio internacional, (...) (o que) se contrapoe as propostas que 
visam melhorar as condicoes de competitividade e de emprego no Brasil, a 
partir da defesa de reducoes do custo da mao-de-obra, que, em ultima 
instancia, provavelmente significariam maior reducio salarial e/ou 
eliminacao de direitos trabalhistas, duramente conquistados nas ultimas 
decadas. 

Os dados relatados levam a conclusao de que as propostas que apresentam 

a reducao do custo da mao-de-obra e uma maior flexibilizacao do mercado de 

trabalho como forma de elevar os salarios ou aumentar o nivel de emprego, nao 

conduzem realmente a esses resultados. Ao contrario, se destinam mais a uma 

maior exposicao dos trabalhadores as flutuacoes do nivel de atividade e aos 

interesses das empresas em voltar a ajustar o nivel de emprego e as formas de 

remuneracao, como nos periodos em que as relacoes de trabalho eram 

principalmente definidas pelo mercado, sem passar por restricoes legais, resultando 

em absurdas taxas de rotatividade no mercado de trabalho, enorme flexibilidade no 

uso da mao-de-obra e maior dispersao salarial. 

Na verdade, a classe dos empregadores esta sempre buscando produzir 

com menores custos e obter maiores recursos economicos para sua empresa, e a 

flexibilidade laboral, num contexto de globalizacao e competitividade elevada, surge 

com uma alternativa para a reducao dos custos, diante da instabilidade do emprego 

que torna o trabalhador mais vulneravel ao mercado. Nesse sentido, as reformas 

trabalhistas ocorridas em diversos paises, resultam na diminuigao dos direitos e 

garantias dos trabalhadores, e, por conseguinte, reafirma e potencializa a 

superioridade do capital. 
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32.4 Alguns efeitos da flexibilizacao sobre os direitos trabalhistas brasileiros 

Apesar do discurso dos representantes empresariais se basearem no 

argumento de desoneracao da folha de pagamentos daquilo que as empresas 

pagam sobre os salarios, mas que nao revertem diretamente para o trabalhador, as 

propostas por eles elaboradas tem sido bastante contraditorias, pois o alvo tem sido 

a reducao de parcelas recebidas diretamente pelo empregado. 

Tais propostas foram endossadas pelo governo federal anterior, cujas 

iniciativas na area das relacoes de trabalho levaram a reducao dos direitos 

individuals e dos custos que acompanham a relacao de trabalho; criacao de uma 

camada de trabalhadores formais destituidos de direitos basicos (atraves do contrato 

de trabalho por tempo determinado); criacao de situacdes precarias de emprego 

como a regulacao do trabalho a tempo parcial (que nao exceda 25 horas de Jornada 

semanal), atraves da Medida Provisoria 2.164-41, de 24 de agosto de 2001, que 

acrescentou o art. 58-A na CLT, permitindo o pagamento de salario proporcional a 

jomada de trabalho; limites ao direito a sindicalizacao, ao direito de greve e a 

fiscalizacao publica das relacoes e direitos do trabalho; e incentivo a privatizacao 

das previdencias publicas individuals. Tais iniciativas levaram nao a uma ampliacao 

da geracao de empregos, mas a uma substituicao de empregos de boa qualidade 

por empregos precarios. 

A Lei n.° 9.601/98, apresentada como um meio de diminuir o desemprego, 

atraves da suposta ampliacao do numero de postos de trabalho temporarios, na 

realidade veio retirar do trabalhador, contratado por tempo determinado, varios 

direitos conquistados apos decadas de luta, entre eles: o aviso previo e a multa de 

40% sobre o FGTS, garantida aos empregados contratados por tempo 

indeterminado, caso sejam dispensados sem justa causa. Alem disso, o valor do 

deposito mensal do FGTS foi reduzido de 8% para 2%. 

Ja a Lei n.° 9.477/97 prejudica o trabalhador em relacao a assistencia e 

previdencia sociais, pois "institui o Fundo de Aposentadoria Programada Individual", 

em que o trabalhador passa a ter uma previdencia privada complementar a publica 

(INSS), gerando mais descontos em seu salario, e levando a uma fragilizacao da 

previdencia publica oficial, alem da maioria dos trabalhadores nao chegar nem a 
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gozar dos beneffcios do Fundo, tendo em vista a alta rotatividade da mao-de-obra 

brasileira. 

Com a Medida Provisoria n.° 2.164-41, de 24 de agosto de 2001, tambem, 

foi criado o chamado "banco de horas", atraves do qual os trabalhadores poderao 

trabalhar mais de 44 horas semanais sem que percebam a remuneracao pelas horas 

extras, desde que haja compensagao destas horas, na forma descrita no art. 59, § 

2.°, da CLT, que dispoe: 

§ 2 ° Podera ser dispensado o acrescimo de salano se, por forca de acordo 
ou convencao coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for 
compensado pela correspondente diminuicao em outro dia, de maneira que 
nio exceda, no periodo maximo de 1 (um) ano, a soma das jornadas 
semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite maximo de 
10 (dez) horas diarias. 

Com isto, a empresa passa a controlar o tempo do empregado conforme 

suas necessidades de producao; num momento de pico, Jornada semanal ampliada 

(horas normais mais horas suplementares), num momento de refluxo, Jornada 

semanal reduzida. A ideia livra a empresa de contratar novos empregos no maximo 

da producao, inviabilizando aumentos de postos de trabalho e, no minimo, mantendo 

os altos niveis de desemprego. 

E neste contexto que se discute no pais a reforma da legislacao trabalhista, 

a fim de que o negociado prevaleca sobre o legislado, de modo a reduzir o alcance 

da protecao social ao trabalhador, prevista na Constituicao Federal de 1988 e na 

CLT, ressaltando-se que ja e observado na atual Constituicao a existencia de regras 

de natureza flexibilizadora, conforme ja abordado anteriormente. 

Em 04 de outubro de 2001, o governo Fernando Henrique enviou ao 

Congresso Nacional, em regime de urgencia constitucional, o Projeto de Lei 

5.483/01, para alterar o artigo 618 da CLT, determinando que "as condicoes de 

trabalho ajustadas mediante convencao ou acordo coletivo prevalecem sobre o 

disposto em lei". 

Tal projeto, na pratica, significaria a revogacao da CLT. A propria exposigao 

de motivos e clara ao afirmar que a intencao e reduzir o patrimonio juridico do 

trabalhador ao que esta disposto na Constituigao Federal. Pelo projeto enviado ao 

Congresso continuariam em vigor, alem das normas especificas de saude e 

seguranga do trabalho, apenas aquelas disposigoes da CLT que fossem a 
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reproducao exata da nossa Constituicao. Tudo o mais se tornaria revogavel, 

dependendo dos acordos feitos entre patroes e empregados. 

Uma serie de direitos que os trabalhadores tem hoje, mas que dependem de 

lei para ter eficacia, passaria a correr um serio risco, como a protecao contra 

despedida arbitraria ou sem justa causa; o FGTS; o piso salarial; o 13° salario; a 

remuneracao do trabalho noturno superior a do diurno; a protecao do salario; a 

participacao nos lucros; o salario-familia; a remuneracao da hora extra superior a 

50% do valor da hora normal; o abono de ferias superior a um terco do valor do 

salario; a licenca a gestante; a licenca-paternidade; o aviso-previo proportional; os 

adicionais de remuneracao para atividades penosas, insalubres ou perigosas; e a 

protecao em face da automacao. 

Isso porque, caso o projeto fosse transformado em lei, o acordo coletivo ou 

convencao coletiva teria prevalencia sobre a lei, isto e, patroes e empregados, por 

meio de suas entidades representativas, teriam liberdade para negociar direitos 

trabalhistas. A negociacao dos direitos seria uma alternativa, podendo patroes e 

empregados optarem pelo que esta determinado na CLT. Mas o Ministro Brito 

Pereira (2002) lembra que a historia mostra o contrario. 

Em 1996, quando foi aprovada a lei que instituiu o FGTS, os legisladores a 
epoca tambem sustentaram que tratava-se de um regime alternativo, com o 
qual o empregado poderia optar pelo regime da CLT, aicancando 
estabilidade apos dez anos de servico, ou poderia decidir pela opcao do 
FGTS, para ter uma garantia em caso de demissao. O que se viu, no 
entanto, foi que quern optou pelo FGTS foi o empregador. 

Para ele, haveria uma desigualdade nas negociacoes. "Se os empregados 

integrarem categorias, cuja entidade representativa nao possui forca sequer para 

exigir o minimo, que dira o maximo", enfatizou. 

Tal projeto chegou a ser aprovado pela Camara dos Deputados, em 04 de 

dezembro de 2001, e enviado ao Senado Federal para apreciacao, porem, 

felizmente encontra-se arquivado, tendo em vista solicitacao da retirada de sua 

tramitacao pelo atual Presidente da Republica, no initio de 2003. 

Considerando que a relacao entre trabalhador e empregador e desigual, a 

normatividade interna consagra parametros protetivos fundamentals para compensar 

esta desigualdade. Com a "flexibilizacao", os direitos trabalhistas ficariam 

condicionados ao contrato, convencao, acordo ou negociacao coletiva. Isto e, a 
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depender da "autonomia da vontade das partes", mediante a livre negociacao, 

poderiam ser suprimidos os mais basicos direitos, o que se agrava em conjunturas 

em que prevalecem altos indices de desemprego. Neste cenario, qualquer poder de 

negociacao ve-se ameacado, na medida em que um exercito de excluidos se 

renderia a precariedade de qualquer condicao de trabalho. 

Na visao de Piovesan, 

Sob o prisma juridico, a flexibilizacao dos direitos trabalhistas simboliza 
violacao a ordem constitucional e a ordem internacional. A reducao da 
protecao social trabalhista afronta a clausula da proibicao do retrocesso 
social, como tambem afronta a clausula petrea que impede a reducao de 
direitos e garantias, a compor a reserva de justica constitucional. 

E esse, tambem, o entendimento de Meio Filho (1999, p. 7-8), ao expor que 

"a flexibilizacao a custa da restauracao do principio liberal da autonomia da vontade, 

com a total desregulamentacao do Direito do Trabalho, constitui golpe fatal em dois 

seculos de conquistas dos trabalhadores." 

Esses sao apenas alguns dos impactos que ja se fazem sentir a partir da 

adocao de medidas flexibilizadoras das leis trabalhistas nacionais, que nao 

resolverao o problema do desemprego, mas, com certeza, agravarao a precarizacao 

do trabalho no pais. 



CONSIDERACOES FINAIS 

A historia do direito trabalhista tem sido marcada pelas mudancas que 

ocorreram na economia, atraves da evolucao dos sistemas economicos que 

culminaram no atual modelo capitalista. Assim, a valorizacao do trabalho, que levou 

a varias conquistas trabalhistas, tem uma relacao muito estreita com as mudancas 

economicas por que passou a humanidade. A exploracao capitalista que se deu no 

periodo embrionario desse modo de producao foi tao desumana que reduziu o 

trabalhador a uma mera ferramenta de trabalho, retirando-lhe a dignidade e 

privando-lhe da propria vida. Foram essas condicoes que provocaram a revolta dos 

trabalhadores e Ihes deram a necessaria consciencia para a organizacao da classe, 

com o fim de reivindicarem direitos basicos e recuperarem a sua dignidade. 

Por outro lado, se as varias conquistas obtidas pelos trabalhadores ao longo 

da historia da humanidade sao atribuidas as lutas constantes dessa classe, tambem 

podem ser percebidas como uma concessao do capital, em momentos de conflito, 

como forma mesmo de manipular a massa trabalhadora. No entanto, no periodo 

mais recente, o capital tem conseguido desorganizar a classe trabalhadora com o 

enfraquecimento dos sindicatos, sufocando, dessa maneira, os conflitos inerentes a 

esse sistema, de modo que o Direito do Trabalho tem sofrido o pior ataque desde a 

sua genese. 

Nessa perspectiva, a sociedade contemporanea, tem experimentado fortes 

transformacoes de ordem economica, que para alem desse ambito, estendem-se as 

demais esferas da vida social. A globalizacao que toma forma nas ultimas decadas, 

apoiada no pensamento neoliberal, se mostra um fenomeno brutal. A ampla abertura 

dos mercados resultante desse processo da ao capital uma grande liberdade de 

acao. As fronteiras se apagam, os produtos se multiplicam e rapidamente se tomam 

obsoletos. A medida que a globalizacao avanca, culturas sao destruidas, modificam-

se os habitos de consumo, paises perdem a sua identidade. 

Alem de promover a reestruturacao produtiva, suscitando a competitividade 

das empresas, essa traduzida na incessante inovacao tecnologica e constante 

busca pela diminuicao dos custos, a globalizacao provoca tambem uma 

reestruturacao do mundo do trabalho, que tem significado uma maior intensidade do 
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processo de substituicao daquele pela maquina. Com isso, enquanto a acumulacao 

capitalista se expande, o desemprego passa a ser estrutural, aumentando a 

desigualdade entre capital e trabalho. 

Desse modo, como reflexo desse processo de globalizacao, o trabalho 

caminha na direcao oposta aquela iniciada na Revolucao Industrial. Se aquele foi um 

momento de construir direitos trabalhistas, o periodo recente parece significar a 

perda desses direitos. O discurso trazido pela classe de capitalistas dessa nova era 

de liberalismo economico gravita em torno da flexibilizacao das relacoes de trabalho, 

como meio de adequacao as mudancas introduzidas pelo novo capitalismo global e 

assim reduzir o desemprego. 

Nao e nenhuma novidade que o avanco do capitalismo destroi postos de 

trabalho, processo esse que se intensifica nas crises, com a reducao drastica do 

numero de empregos, os quais nao sao recuperados nos momentos de expansao do 

capital. Mas o liberalismo economico, no grau de alcance que o mundo experimenta 

hoje, torna esse processo perverso. A retirada do Estado da economia torna o 

capital incontrolavel. 

Com efeito, e preciso identificar o interesse economico do processo de 

flexibilizacao trabalhista. O discurso que emana dos ideologos do neoliberalismo 

atribui a responsabilidade pela crise economica a rigidez dos direitos trabalhistas, 

quando, na verdade, a crise economica possui outras raizes e o capital busca se 

desvencilhar da crise jogando o peso sobre os trabalhadores. 

Nesse sentido, a flexibilizacao, na pratica, tem representado a desregulacao 

do mercado de trabalho e, por sua vez, a desestruturacao do Direito do Trabalho. No 

Brasil, o esse ramo especializado do Direito tem sofrido constantes ataques. 

Questiona-se a sua rigidez e sugere-se uma maior flexibilidade, de modo a 

privilegiar o acordo individual e coletivo, em detrimento da norma legal. 

Conforme verificado na exposicao do texto, a Constituicao de 1988 ja 

forneceu subsidios que relativizam a rigidez da norma trabalhista. Assim, as 

excecoes introduzidas pela Carta Magna, como a previsao de reducao do salario e a 

possibilidade de extrapolacao da Jornada de trabalho, com a compensacao de 

horarios, mediante convencao ou acordo coletivo, puseram um limite no alcance da 

norma legal, dando amplitude ao exercicio da autonomia privada coletiva. 

Outros dispositivos legais tambem introduziram mudancas que representam 

medidas flexibilizadoras, reforcando essa tendencia. No entanto, tais mudancas nao 



59 

conseguiram elevar o numero de postos de trabalho, mas, por outro lado, tem 

promovido a precarizacao do emprego, com o avanco da informalidade, o que 

demonstra que a causa do desemprego nao reside na rigidez da norma trabalhista. 

A sua origem, conforme ficou evidenciado, reside na propria logica de concentracao 

capitalista, que substitui o trabalho humano pelo mecanico, processo que tem se 

acentuado com a reducao do Estado na economia e pela ampla abertura dos 

mercados na nova conjuntura global. Com efeito, a globalizacao tem aumentado a 

distancia entre ricos e pobres, com a acentuada desigualdade que tem provocado 

entre o capital e o trabalho. 

Alem disso, se o ordenamento juridico guarda uma certa rigidez, o mercado 

de trabalho brasileiro, como argumentado no terceiro capitulo, nao e rigido, havendo 

uma alta rotatividade da mao-de-obra, grande desigualdade na distribuigao dos 

salarios formais e reduzida probabilidade de progressividade do salario com a 

acumulacao do temo de servico. 

Assim, restou evidente que as razoes apresentadas pelo discurso neoliberal 

na sua proposta de flexibilizacao do Direito do Trabalho, como reafirmacao do 

capital na sociedade contemporanea, nao encontram respaldo nas circunstancias 

faticas observadas no ambito das relagdes laborais brasileiras e ao passo que o 

processo de flexibilizacao avanga, acende-se um alerta no que diz respeito a essa 

tendencia "flexibilizadora", pois a realidade que emerge desse processo, apontando 

para uma desregulamentacao do Direito do Trabalho, sugere um retorno ao periodo 

mais arcaico do capitalismo, quando os direitos humanos eram brutalmente 

ignorados pela classe capitalista e o trabalhador se submetia as mais degradantes 

condicoes de trabalho, em razao da desigualdade ilimitada que existia na relacao 

trabalho versus capital. Nesse contexto, apontam-se limites para o avanco da 

flexibilizagao, que radicam na dignidade humana e nas normas constitutionals de 

protegao social. 

Assim, o Estado nao pode se manter alheio a esses principios, devendo 

assumir o seu papel regulador e prom over as politicas necessarias a manutengao da 

democracia, garantindo que se mantenham intactos os direitos sociais, de forma a 

preservar a dignidade da classe trabalhadora. Por sua vez, o Estado precisa buscar 

solugoes para a questao do desemprego sem comprometer uma margem minima de 

direitos laborais. 
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