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R E S U M O 

A historia relata que com a revolugao Industrial, com o processo de globalizagao dos 

mercados e as constantes evolugoes tecnologicas ocorridas mundialmente, as empresas 

foram de forma gradativa sendo norteadas por um conjunto de leis, normas, regulamentos e 

outras exigencias, que de modo relevante direciona todos os setores da organizagao, como 

o tributario, fiscal, social, ambiental e o trabalhista. Esse novo cenario passa a exigir dos 

gestores novas estrategias, alta capacidade de se adaptar as mudancas e principalmente 

buscar informacoes uteis que Ihe auxiliem na tomada de decisao. Diante disso, o 

Planejamento trabalhista surge como um instrumento capaz de direcionar adequadamente 

as acoes e decisoes dos gestores em relagao a area trabalhista, alem de proporcionar a 

administracao informacoes necessarias no combate as possiveis ameacas que empresa 

enfrenta tanto no seu ambiente intemo como no externo. Tal planejamento engloba pontos 

importantes que devem ser bem analisados e avaliados pela administracao como, a escolha 

do funcionario certo, a melhor forma de contrataeao para empresa, melhor forma de 

desligamento, Banco de horas, seguranga, medicina no trabalho, e demais rotinas 

trabalhistas. Nesse sentido, o objetivo proposto por esse estudo e verificar se existe 

planejamento trabalhista nas empresas de laticinios da cidade de Sousa-PB. Foi realizado 

um estudo bibliografico, uma pesquisa de campo de carater quantitative e analise descritiva 

dos dados. Utilizou-se como coleta de dados um questionario aplicado a 4 gestores das 

empresas de laticinios da cidade de Sousa-PB. De acordo com os resultados obtidos, 

constatou-se que embora algumas das empresas entrevistadas utilizem algumas estrategias 

em relagao a questoes trabalhistas, nenhuma delas possue um planejamento trabalhista 

definido, perdendo entao os beneficios que ele pode proporcionar a empresa, especialmente 

se trabalhado com outras formas de planejamento. 

Palavras-chave: Micro e pequenas empresas. Planejamento trabalhista. Tomada de 

Decisao. 



A B S T R A C T 

The story reports that in the Industrial Revolution, with the globalization of markets and 

constant technological progress in the world, companies were gradually being guided by a 

set of laws, rules, regulations and other requirements, so that relevant directs all sectors of 

the organization, such as tax, fiscal, social, environmental and labor. This new scenario, now 

requires new strategies of managers, high capacity to adapt to changes and primarily look for 

information which might assist in decision making. Given that, the Planning labor emerged as 

an instrument able to properly direct the actions and decisions of managers in relation to its 

labor, and provide management information needed to combat potential threats that the 

company faces in its environment both domestic and foreign. Such planning includes 

important points that should be well analyzed and evaluated by management and the choice 

of official right, the best form of recruitment for the company, best way to shutdown, Stock 

hours, safety and occupational health, labor and other routines. In this sense, our objective in 

this study is whether there is labor in planning dairy companies in the city of Sousa-PB, To 

do this, we performed a bibliographic study, field research and a quantitative descriptive 

analysis of the data. Used as data collection a questionnaire answered by managers of 4 

dairies of the city of Sousa-PB. According to the results, it was found that although some of 

the companies interviewed use some strategies for labor, none of them have a set labor 

planning, then losing the benefits it can provide the business, especially if working with other 

planning. 

Key-words: Micro and small enterprises. Labor Planning. Decision Making. 
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1 I N T R O D U C A O 

1.1 Contextual izagao e Justi f icat iva do Problema da P e s q u i s a 

A historia relata que com a revolugao Industrial, com o processo de globalizagao dos 

mercados e as constantes evolugoes tecnologicas ocorridas mundialmente, as empresas 

tambem foram passando por profundas mudangas em sua estrutura organizacional. 

Em decorrencia dessas mudangas, as empresas foram, de forma gradativa, sendo 

norteadas por um conjunto de leis, normas, regulamentos e outras exigencias que, de modo 

relevante, direcionam todos os departamentos da organizacao, como o tributario, o fiscal, o 

social, o ambiental e o trabalhista. Esse novo cenario passa a exigir dos gestores novas 

estrategias, alta capacidade de se adaptar as mudancas e principalmente buscar 

informagoes uteis que Ihe auxiliem na tomada de decisao. 

No Brasil, ha alguns anos, os trabalhadores nao tinham direitos legais, tais como salario 

minimo, ferias, 13° salario, auxilio maternidade, e outros beneficios defendidos por eles. 

Porem, a partir da decada de 1943, foi criada pelo Decreto-Lei n° 5.452, a Consolidagao das 

Leis do Trabalho (CLT) que trouxe garantias reais aos trabalhadores, tendo como principal 

objetivo regulamentar as relagoes de trabalho e proteger os trabalhadores. 

Atualmente, a legislagao trabalhista vigente em nosso pais e muito complexa e exigente, na 

verdade e ela quern direciona as relagoes de trabalho tanto o setor de industria, como o de 

comercio e servigos. Alem dessas caracteristicas e importante destacar que as leis 

trabalhistas sao geradoras de direitos e obrigagoes nao so para os empregadores, mas para 

os empregados tambem, dai a necessidade das organizagoes conhecerem bem a legislagao 

e com a orientagao certa buscar mecanismo dentro da propria lei que proporcione aos 

gestores nao so atender as exigencias postas por elas, mas principalmente, reduzir seus 

custos e se precaver de certos prejuizos. 

Em contrapartida, observa-se que muitos empresarios, no intuito de pagar menos impostos, 

se preocupam em fazer apenas um planejamento tributario na sua empresa, e se esquecem 

que o planejamento se faz necessario em todos os seus setores, alem disso, a 

sobrevivencia, a continuidade, o lucro, e o progresso da empresa so existira se houver um 

planejamento que envolva todas as areas da organizagao. 
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As micro e pequenas empresas precisam conhecer a importancia do planejamento e passar 

a utilizar tambem como ferramenta importante para o processo de gestao, o planejamento 

trabalhista, que se elaborado de forma eficiente, sera uma forte instrumento que auxiliara 

adequadamente as acoes e decisoes dos gestores, que consequentemente, proporcionara 

as empresas informagoes necessarias ao combate das possiveis ameacas que a empresa 

possa enfrentar tanto no seu ambiente interno como no externo. 

Conforme estudos realizados pelo Servieo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), nove em cada dez empresas sao classificadas como micro ou 

pequena empresa. No entanto suas pesquisas tambem comprovam que apesar de surgirem 

um grande numero de novas empresas no mercado, muitas tambem encerram suas 

atividades antes dos cinco anos de vida, e um dos principals motivos dessa mortalidade e a 

falta de planejamento por parte dos gestores. 

Apesar de todas as estrategias, orientacoes e ajuda que o SEBRAE e ate mesmo o 

contador fornece as empresas, muitas ainda passam por reclamacoes trabalhistas, 

processos judiciais que consequentemente atingem diretamente o capital da empresa, 

gerando custos e despesas desnecessarias. Tais problemas surgem devido varios fatores, 

entre eles destacam-se; falta de registro da carteira do trabalhador, falta de pagamento de 

horas extras, inexistencia de medidas de seguranga no trabalho, em geral por falta de um 

planejamento cuidadoso da area trabalhista. 

A utilizaeao do Planejamento trabalhista surge como uma alternativa de reducao de custo 

nao so para empresas de grande porte, mas para aquelas de pequeno porte tambem, na 

verdade ele surge como uma alternativa capaz de minimizar consideravelmente o percentual 

de mortalidade das empresas. Esse Planejamento trabalhista engloba pontos importantes 

que devem ser bem analisados e avaliados, tais como a escolha do funcionario certo, a 

melhor forma de contratacao para empresa, melhor forma de desligamento, suas rotinas 

trabalhistas e o planejamento de recursos humanos da organizacao no todo. 

Nesse sentido, o Contador podera ajudar essas empresas, tendo em vista que possui 

competencia necessaria para auxiliar, resolver problemas, orientar e ajudar aos gestores a 

veneer esses novos desafios ocasionados por novas mudangas e exigencias ocorridas nas 

relagoes de trabalho, e a intensa competitividade do atual mercado de trabalho. 

Como se percebe varios sao os motivos que justifica essa pesquisa, no entanto alem dessas 

ja citadas, destacam-se outros: 

• A grande relevancia do tema abordado; 
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• A importancia da utilizacao do Planejamento Trabalhista como ferramenta de auxilio 

a gestao empresarial; 

• Pouca bibliografia referente ao tema em estudo; 

• Falta de conhecimento do assunto por parte dos gestores. 

Observa-se que para os gestores atenderem todas as normas trabalhistas e previdenciarias 

dentro da empresa, eles precisam conhece-las, analisa-las e assim cumprir de forma correta 

todas as exigencias relacionadas ao setor de recursos humanos de sua organizacao, hoje 

nao basta apenas atender as necessidades tributarias, mas tambem as necessidades da 

area trabalhista. 

Em razao da importancia de se utilizar o planejamento trabalhista em todas as organizacoes 

independentemente de seu seguimento, e considerando ainda que as industrias de laticinios 

da cidade de Sousa contribuem consideravelmente para a economia e desenvolvimento da 

cidade, surge a seguinte questao problema: 

Existe Planejamento Trabalhista nas industrias de laticinios da cidade de Sousa-PB? 

1.2 Objet ivos da P e s q u i s a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1 Objetivo Geral 

Verificar se existe planejamento trabalhista nas industrias de laticinios da cidade de Sousa-

PB; 

1 2 . 2 Objetivos especificos 

• Identificar as caracteristicas das industrias de laticinios da cidade de Sousa-PB; 

• Levantar, na literatura, os elementos que compoe o planejamento trabalhista; 

• Identificar o perfil trabalhista da empresas pesquisadas; 

• Demonstrar as vantagens do planejamento trabalhista como ferramenta de auxilio na 

gestao das pequenas empresas. 
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1.3 Procedimentos Metodologicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Pesquisa quanto aos Procedimentos 

A metodologia utilizada neste estudo foi uma pesquisa de campo fazendo uso de um 

questionario direcionado aos gestores das empresas de Laticinios da cidade de Sousa-PB. 

Quanto aos procedimentos utilizados para o desenvolvimento dessa pesquisa podemos 

destacar a pesquisa bibliografica, que segundo Netto (2008, p.30), "tern como principio 

basico conhecer as diferentes formas de contribuicao cientifica que se realizaram sobre 

determinado assunto ou fenomeno". 

Conforme apresenta Beuren et al (2006, p. 87) a "pesquisa bibliografica e desenvolvida 

mediante material ja elaborado, principalmente livros e artigos cientificos". Assim, como 

ferramenta de auxilio para a realizagao desse trabalho, ao utilizou-se como material 

bibliografico livros, artigos cientificos, leis, normas regulamentadoras, periodicos, 

monografias, dissertacoes, e tambem material adquirido na internet. 

1.3.2 Pesquisa quanto aos Objetivos 

Em relacao aos objetivos a pesquisa se classifica como descritiva, uma vez que procurou 

verificar atraves da aplicacao de questionarios, se os gestores das empresas de laticinios 

utilizam o planejamento trabalhista como ferramenta de auxilio a sua gestao. De acordo com 

Beuren et al (2006, p. 81) esse tipo de pesquisa "preocupa-se em observar os fatos, 

registra-los, analisa-los, classifica-los e interpreta-los, e o pesquisador nao interfere neles". 

1.3.3 Pesquisa quanto a Abordagem do Problema 

A pesquisa tambem trata-se de um estudo quantitative, tendo em vista que fez uso de 

recursos e tecnicas estatisticas para tratamento dos dados. Segundo Sousa et al (2007, p. 

39), tal pesquisa "caracteriza-se pelo emprego da quantificacao tanto no processo de coleta 

dos dados quanto na utilizacao de tecnicas estatisticas para o tratamento dos mesmo". 
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1.4 Suje i tos da P e s q u i s a 

Para que o objetivo da pesquisa fosse alcaneado, foi realizado uma pesquisa de campo com 

04 (quatro) empresas de laticinios da cidade de Sousa-PB, as quais sao: Industrias de 

Laticinio, Coleite, Lutty, Dice e Belo Vale. Os dados foram coletados de forma direta, sendo 

que para o levantamento das informacoes, foi aplicado um questionario para cada empresa 

que compoe a pesquisa, no qual teve questoes fechadas (escolha unica) e algumas 

questoes abertas. Para analise dos dados utilizou-se tratamento da estatistica descritiva, e 

tais resultados foram representados atraves de graficos elaborados no programazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA excel. Das 

quatro empresas estudadas, tres se classificam como pequenas empresas e apenas uma 

como media. 

1.5 Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho esta estruturado em cinco capitulos: No primeiro capitulo, e 

apresentada a introducao do trabalho realizado, da qual e composto pela justificativa, 

problema da pesquisa, o objetivo geral e os especificos, alem dos procedimentos 

metodologicos. No segundo capitulo e abordada a fundamentacao teorica, na qual atraves 

da literatura pertinente ao tema em estudo, esta composta dos seguintes assuntos: 

planejamento geral, planejamento trabalhista, legislacao trabalhista e estrategias 

trabalhistas. No Terceiro capitulo e apresentado o perfil das empresas de laticinios da 

cidade de Sousa-PB. No Quarto capitulo esta demonstrada a analise descritiva dos 

resultados da pesquisa. No Quinto capitulo, estao as consideracoes finais. Em seguida 

estao as referencias, os apendices e os anexos. 
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2. R E F E R E N C I A L T E O R I C O 

2.1 O planejamento no p r o c e s s o de gestao empresar ia l 

Segundo o Dicionario Aurelio planejamento e o trabalho de elaboracao de um piano, 

tambem pode ser definido como conjunto de procedimentos, de acoes, as quais sao 

essenciais para a administracao e bastante util para a tomada de decisao. Ele e 

fundamental para as organizacoes e deve ser preparado com base nas caracteristicas 

individuals de cada empresa. 

Para que as empresas se insiram e se mantenham no atual mercado empresarial e, 

consequentemente, conquistem estabilidade e sucesso, e imprescindivel a elaboracao de 

um planejamento que projete e facilite o processo de gestao empresarial. Neste mesmo 

sentido Balaminut (2006), ressalta que alcancar o sucesso ou fracasso de um 

empreendimento esta basicamente, no modo como o negocio e planejado ou gerenciado. 

Conforme Mosimann e Fisch (1999, p. 114), o planejamento envolve alguns passos 

importantes como: 

a) projeeao de cenario que a empresa esta inserida ; 

b) definicao de objetivos a serem seguidos; 

c) avaliacao das ameacas e oportunidades ambientais; 

d) deteccao dos pontos fortes e fracos da empresa; 

e) formulacao e avaliacao de pianos alternatives e estrategicos; e 

f) escolha e implementacao do melhor piano alternative 

O empresario precisa conhecer o negocio antes mesmo de se inserir no mercado de 

trabalho, e adotando algumas estrategias como projeeao, objetivos, detecgao e 

implementacao de forma planejada, tera a oportunidade de obter Informacoes necessarias 

para alcancar uma melhor gestao empresarial e consequentemente ganhar vantagem 

competitiva em relacao as possiveis ameacas que ira enfrentar. 

E evidente que toda empresa deseja o sucesso, e para alcancar este objetivo, e 

imprescindivel dar importancia a alguns assuntos essencias para o negocio, como a 
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implementacao de um planejamento que englobe todas as areas da empresa, alem disso, 

como mencionado acima, para reduzir custos e evitar surpresas desagradaveis no 

empreendimento e preciso planejar, criar estrategias e adotar ferramentas que realmente 

possibilitem sua realizacao. 

Para Raza (2008), planejamento e uma das tarefas mais importantes das empresas, e e 

com base neste que se realiza uma gestao competente, eficiente e eficaz. Na verdade e um 

elemento indispensavel as empresas, independentemente de seu porte, estrutura ou ramo 

de atuacao. 

Na visao de Schmidt (2002) o planejamento e a tentativa de prever as ocorrencias futuras e 

estar preparado para agir de forma a evitar surpresas desagradaveis no funcionamento e na 

gestao do empreendimento. O planejamento e importante para sobrevivencia das empresas, 

deste modo, os empreendedores precisam estar preparados para administrar seu negocio, 

buscando informacoes uteis que o auxiliem na tomada de decisao. 

Planejar de forma geral e estabelecer com antecedencia as acoes a serem executadas, 

alem de estimar recursos e definir responsabilidades para o alcance dos objetivos desejados 

(SANVICENTE e SANTOS, 1983). 

Nesse sentido, um planejamento bem elaborado possibilitara as empresas visualizarem com 

antecedencia as possibilidades futuras de investimento e as possiveis dificuldades que 

surgirao no seu percurso como tambem se manterem e se desenvolverem de forma 

satisfatoria nesse atual ambiente empresarial, no qual independentemente do segmento se 

configura como bastante competitivo e demasiadamente exigente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1 A importancia do planejamento nas micro e pequenas empresas 

Conforme informacoes do SEBRAE, no Brasil a predominancia e de micro, pequenas e 

medias empresas, representando cerca de 99% do ambiente empresarial, exercendo 

importante influencia na economia, alem de ser uma das principals geradoras de empregos 

no Pais. 

Os criterios de classificacao do tamanho das empresas no Brasil sao muito variaveis, o 

SEBRAE, utiliza como criterios para definir o porte de uma empresa o numero de 

empregados, conforme pode ser observado no quadro abaixo: 
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Quadro 1 - Criterios de Classificacao por numero de empregados 

Classificacao Industria Comercio servicos 

ME (micro empresa) Ate 19 Ate 9 Ate 9 
PE (pequena empresa) De 20 a 99 De 10 a 49 De 10 a 49 

MDE (media empresa) De 100 a 499 De 50 a 99 De 50 a 99 

GE (grande empresa) Acima de 499 Mais de 99 Mais de 99 

Fonte: SEBRAE (2008) 

No entanto, embora os orgaos como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), e 

SEBRAE utilizem o numero de empregados como criterio de classificacao, e importante 

destacar que existe divergencia quanto aos limites maximos de ocupacao entre os setores 

de industria, comercio e service 

Conforme Chiavenato (1995, P. 19), "as pequenas empresas constituem o cerne da dinamica 

da economia dos paises, as impulsionadoras dos mercados, as geradoras de 

oportunidades, as proporcionadoras de empregos mesmo em situagoes de recessao". 

Porem tais empresas enfrentam serias dificuldades na luta pela sua sobrevivencia. 

O que acontece e que normalmente faltam a estas empresas pessoas capacitadas para 

fazer um bom planejamento, Silva (2009), afirma que o empresario ou candidato a 

empresario e um bom tecnico na area que vai atuar, mas entende muito pouco de gestao, 

de estrutura societaria e de planejamento para gestao. 

Em acordo com essas informacoes Almeida (1994, p.5) ressalta que "Na pequena empresa, 

a administracao e geralmente feita pelos proprietaries ou por seus parentes, que muitas 

vezes nao tern conhecimento aprofundado das tecnicas administrativas". 

Percebe-se entao, que os empreendedores alem de nao estarem capacitados para 

administrar seu proprio negocio, nem sempre procuram alternativas com as pessoas 

preparadas para essa funcao, como seu Contador que pode orientar mais sabiamente o seu 

planejamento, o SEBRAE que fornece cursos, palestras e orientacao que tambem ajudam a 

alcangar uma boa diregao. 

Outra questao e que muitos empreendedores nao dao a devida importancia ao assunto de 

planejamento, tornando esse problema um dos principals motivos que levam a falencia das 

micro e pequenas empresas, dos quais nao conseguem resistir nem mesmo aos primeiros 

anos de sua existencia. Conforme estudos do SEBRAE sete em cada dez empresas 
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brasileiras encerram suas atividades antes dos cinco anos de vida e, a principal causa e a 

falta de planejamento por parte de seus administradores. 

Diante dessas problematicas citadas acima, o planejamento se torna uma excelente 

alternativa para facilitar o trabalho dos gestores e deve ser uma das principais atividades 

administrativas que os empreendedores precisam realizar. Assim, este deve ser bem 

planejado, executado e controlado constantemente por seus administradores, devido 

tambem as constantes mudangas pelas quais passa o ambiente empresarial. 

Neste sentido, surge a necessidade de os responsaveis por essas empresas buscarem 

alternativas que tragam retornos positivos para seu negocio, como contratar pessoas 

capacitadas, buscar informacoes relevantes para seu negocio, alem de se capacitarem para 

planejar melhor seu negocio, e assim atingir os objetivos da empresa. 

2.2 Planejamento trabalhista 

Para suprir as novas exigencias do atual mercado, que se mostra cada vez mais 

competitivo, surge o planejamento trabalhista que consiste num estudo cuidadoso de todas 

as particularidades do setor de recursos humanos, buscando sempre com base na 

legislagao trabalhista, na convengao coletiva sindical e em algumas sumulas, as melhores 

alternativas para empresa em relagao a contratagao e desligamento de Pessoal, pagamento 

de horas extras, de ferias, de vale transporte, refeigoes e demais atividades dessa area. 

O planejamento trabalhista inclui a correta analise e adequacao trabalhista, 
objetivando a redugao dos custos com empregados, dentro dos limites 
minimos permitidos por lei [...] com ele o empresario podera detectar as 
vantagens e desvantagens de contratar empregados ou terceiros, e optar, 
entre as diversas formas de contratagao, por aquela que melhor atenda 
seus fins: alcangar competitividade economica, qualidade e eficiencia nos 
servigos de sua empresa, o que possibilitara a concentragao de suas 
atividades no objetivo principal da empresa. Fiorentini (2000, p.5). 

O planejamento trabalhista e uma ferramenta gerencial indispensavel para sobrevivencia 

das micro e pequenas empresas, uma vez que surge como uma alternativa para evitar ou 

prevenir perdas com agoes trabalhistas, acidentes, muitas ou ate mesmo indenizagoes que 

alem de causar problemas para empresa, so tern a prejudicar seu desenvolvimento. 
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A empresa tambem deve investir no seu departamento de recursos humanos, procurando 

sempre orientar, treinar e capacitar seus colaboradores, mantendo-os principalmente 

motivados e interessados no sucesso da organizacao. Para isso e essencial contratar um 

profissional com devida instrucao para administrar com eficiencia esse setor, ou se preferir 

pessoalmente assumir essa responsabilidade, e necessario que alem de se capacitar, esteja 

sempre se atualizando, porque esse e um setor que vive em constante mudanga. 

Entretanto o que acontece e que nem todos investem nesse seguimento conforme destaca 

Stock (2009), 

A maioria das empresas de pequeno porte, nao possuem um departamento 
de recursos humanos estruturado, ou algum profissional especifico para 
isso. A importancia do planejamento, controle e conducao do processo de 
gestao de pessoas e de extrema importancia tambem em pequenas 
organizagoes, pois elas tambem sao compostas de pessoas, pessoas com 
necessidades, com anseios e expectativas de crescimento e 
desenvolvimento profissional. 

A importancia do planejamento trabalhista deve ser levada a serio nas organizagoes, pois a 

cada dia que passa, devido a ma administragao desse setor, vem aumentando o numero de 

empresas que enfrenta prejuizos com processos ou reclamagoes trabalhistas. Neste sentido 

Riemma apud Oliveira (1998), adverte: 

Os principals modos de prevenir reclamagoes trabalhistas sao: manter uma 
boa gestao de pessoas e ter uma area de Recursos Humanos 
extremamente participativa, proxima de seus colaboradores e 
estrategicamente ligada aos objetivos da empresa", explica o especialista". 

Nesta mesma linha de pensamento GRANJEIRO (1999, p. 12) destaca que a "Administragao 

de Recursos Humanos consiste no planejamento, na organizagao, no desenvolvimento, na 

coordenagao e no controle de tecnicas capazes de promover o desempenho eficiente do 

pessoal [...]". 

A administragao de pessoal alem de ser uma das atividades mais complexas e vulneraveis 

nas empresas, vem ganhando forga tanto nas empresas de grande porte como nas de 

pequeno porte, dai a importancia de buscar estrategias que facilite o planejamento, 

recrutamento e selegao de pessoal. 

Outra questao que merece destaque e que o setor trabalhista nao funciona de forma isolada 

ou apenas de acordo com a vontade do gestor, na verdade ele e regido por um conjunto de 

leis (CLT), normas, sumulas e sindicato, que em nenhum momento podem ser 
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desconsiderados, pelo contrario devem ser seguidos com muita seriedade, caso contrario a 

empresa poderao ser penalizadas em eventuais fiscalizagoes. 

Tendo em vista que e obrigatoria a participagao dos sindicatos nas negociagoes coletivas de 

trabalho, os gestores precisam entao, manter contato com eles, ficarem atentos aos 

dissidios coletivos, e outros direitos que estes ja conquistaram, pois uma vez violado esses 

direitos, o sindicato tern forga consideravel para levar o caso para Delegacia Regional do 

Trabalho, Procuradoria do trabalho se necessario, e em ultima instancia ingressar com agao 

na Justiga do Trabalho. 

Neste mesmo sentido Costa (2009) enfatiza que o sindicato atua como Porta-Voz da 

categoria em negociagoes coletivas de trabalho, como piso salarial, jomada de trabalho, 

seguros, licengas, horas extras, entre outros interesses das classes representadas, as quais 

nao podem ser desconsideradas. 

O Planejamento trabalhista tern por fungao propor metodos preventivos para empresa, 

atraves de estrategias, a serem apresentadas adiante, que possam reduzir possiveis 

encargos trabalhistas, verbas rescisorias, contratagoes dispendiosas e outras despesas 

improprias. 

O planejamento trabalhista e um instrumento capaz de direcionar adequadamente as agoes 

e decisoes dos gestores em relagao a area trabalhista, alem de proporcionar a 

administragao informagoes necessarias ao combate de possiveis ameagas que empresa 

enfrenta tanto no seu ambiente interno como no externo. Burigo em seu artigo a importancia 

do planejamento trabalhista, destaca que: 

As agoes trabalhistas, diferentemente do que ocorre no direito tributario, 
podem nascer de pequenos descuidos, pouco caso com documentos 
exigidos, seguranga no trabalho, um departamento pessoal fraco, sem 
profissionais que compreendam o que signifieam as rotinas trabalhistas. No 
entanto, uma vez entendendo os trabalhadores (geralmente ex-
empregados) que existiram deslizes e falhas, que implicaram em 
desrespeito a direitos trabalhistas, basta alega-las de forma razoavel em 
Jufzo para que se inverta o 6nus da prova e caiba a empresa demonstrar 
que respeitou e obedeceu a todas as normas existentes e aplicaveis ao 
caso concreto. 

Atraves do planejamento trabalhista a empresa tera as informagoes necessarias para tomar 

decisoes acertadas em relagao as suas responsabilidades trabalhistas, e consequentemente 

diminuir possiveis prejuizos, mantendo-se sempre dentro dos parametros legais. 
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Seu objetivo e a economia de custos nesta area seguindo a propria legislagao trabalhista na 

qual o Contador e o empresario devem utiliza-Ia a favor da empresa, ja que oferece 

inumeras alternativas para reducao de custos com empregados e encargos trabalhistas. 

Entretanto apesar desse planejamento ser fundamental para o equilibrio funcional da 

empresa, Cunha (2009) no seu artigo "Planejamento Trabalhista: esse desconhecido" 

ressalta que: 

Poucos sao os que se lembram dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA planejamento trabalhista, o que significa 
- pensamos - a perda de uma excelente oportunidade para a reducao dos 
custos empresariais e ate mesmo para a adequacao da empresa a 
legislacao em vigor, algo que pode evitar muitas surpresas desagradaveis 
no future 

O planejamento trabalhista tern se tornado entao um importante componente para redugao 

de custos nas empresas, especialmente frente ao elevado numero de leis que norteia essa 

area em nosso pais. 

Essa busca de redugao de custos trabalhistas exige-se do profissional contabil novas 

habilidades no tocante a area de gestao de pessoas, para que este possa orientar aos 

gestores sobre as possibilidades e as limitagoes da legislagao trabalhista. 

De acordo com KROBATH (2007, p. 8) 

Toda empresa tern sua folha de pagamento, suas obrigagoes, seus 
beneficios, sua estrutura organizacional, e isso requer profissionais habili-
tados para cuidar de tudo. Portanto, cabe aos profissionais se aperfeigo-
arem e aproveitarem a oportunidade de um mercado cada dia mais amplo, 
aberto aos contabilistas. 

Hoje, em virtude das constantes mudangas e atualizagoes na legislagao trabalhista, o 

Contador tern a responsabilidade de estar sempre se atualizando e assim, melhor orientar e 

preparar os empresarios, para acompanhar e colocar em pratica suas orientagoes em 

relagao as suas obrigagoes trabalhistas. 

A atualizagao das leis trabalhistas e fundamental para assegurar um clima 
de estabilidade nas relagoes de trabalho. Essa e a condigao para a 
construgao de um ambiente favoravel a novos investimentos e ao aumento 
da competitividade da economia. Fatores que resultarao no estimulo a 
geragao de empregos formais no Brasil (MONTEIRO, 2005). 
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E notorio que fazendo uso do planejamento trabalhista, os gestores poderao gerenciar suas 

atividades com mais eficiencia e seguranga, porque estarao evitando despesas inoportunas 

e principalmente problemas futures com alguns de seus funcionarios ou com uma 

fiscalizagao nessa area. 

Mas, para que o planejamento trabalhista de certo, faz-se necessario que os empresarios 

entendam a importancia de conhecer e, principalmente, seguindo a legislagao trabalhista, a 

empresa tera a possibilidade de se desenvolver de forma preventiva e vantajosa. 

Tendo em vista esse problema os empresarios e contadores precisam mais do que nunca 

unir forgas para juntos, avaliarem a melhor estrategia trabalhista para a empresa, nao 

apenas no momento inicial como tambem, durante todo o seu funcionamento. Fazendo uso 

de um bom planejamento trabalhista a empresa estara buscando alternativas menos 

onerosa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.1 Consolidagao das Leis Trabalhistas (CLTt) 

Visando atender a necessidade de protegjao do trabalhador, foi criada pelo Decreto-lei n° 

5.452, de 1 de maio de 1943, a Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT), que ao ser 

sancionada pelo presidente Getulio Vargas, unificou toda legislagao trabalhista existente no 

Brasil. O seu principal objetivo e regulamentar as relagoes individuals e coletivas do trabalho 

tanto do trabalho urbano quanto do rural, nela prevista, proporcionando entao a protegao do 

trabalhador. 

Contudo, e importante informar que a CLT, apos sua criagao passou por algumas 

alteragoes, conforme destaca Sorio (2009), no seu artigo Mudangas na CLT: 

Ao longo das decadas de 50 e 60, muitas outras iniciativas, na forma de 
decretos e medidas legais, foram acrescentando e adequando a legislagao. 
E particularmente, nos anos 60, a criagao do sistema unico de previdencia 
publica (o INPS e depois INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de 
Servigo (FGTS) completou a organizagao do sistema. Portanto, foi criado 
um sistema unico federal, centralizado e formal em um meio muito 
heterogeneo. Atentamos para o seguinte: com a criagao do FGTS 
introduziu-se no sistema um fator de total flexibilidade a medida que a partir 
de entao, os "optantes" do FGTS (a maioria absoluta dos trabalhadores 
formais) nao contavam com qualquer instrumento efetivo de inibigao da 
demissao do trabalho. 
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Com a aprovacao da Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT), as empresas 

independentemente do ramo (industria, comercio ou prestadoras de servigos), sao 

obrigadas a seguir o que essa norma estabelece. 

Em linhas gerais a CLT atualmente esta estruturada da seguinte forma: 

Quadro 2 - Adaptado nos titulos da C L T 

TITULO I Introducao Arts. 1 a 12 

TITULO II 

Das Normas Gerais de Tutela do 

Trabalho Arts. 13 a 223 

TITULO III 

Das Normas Especiais de Tutela do 

Trabalho Arts. 224 a 441 

TITULO IV Do Contrato Individual de Trabalho Arts. 442 a 510 

TfTULO V Da Organizagao Sindical Arts. 511 a 610 

TITULO VI Das Convengoes Coletivas de Trabalho Arts. 611 a 625 

TITULO Vl-A Das Comissoes de Conciliagao Previa A arts. 625-A a 625-H 

TITULO VII Do Processo de Muitas Administrativas Arts. 626 a 642 

TfTULO VIII Da Justiga do Trabalho Arts. 643 a 735 

TITULO IX Do Ministerio Publico do Trabalho Arts. 736 a 762 

TITULO X Do Processo Judiciario do Trabalho Arts. 763 a 910 

TITULO XI Disposigoes Finais e Transitorias Arts. 911 a 922 

A CLT trata minuciosamente da relagao entre empregador e empregados, obrigatoriedade 

do registro do trabalhador na Carteira de Trabalho e Previdencia Social, Jornada de trabalho, 

descanso remunerado, ferias, condigoes de seguranga e higiene dos locais de trabalho, 

medicina do Trabalho, categorias especiais de trabalhadores, protegao do Trabalho da 

Mulher, contratos Individuals de Trabalho, organizagao Sindical, convengoes Coletivas, 

fiscalizagao, justiga do Trabalho, processo trabalhista, entre outros. Em paralelo a tantas 

obrigagoes que o ambiente empresarial esta inserido, BEZERRA (2006, p) ainda destaca 

que: 

criou-se um vultuoso aparelho de fiscalizagao e de operagao judicial que 
veio garantir o funcionamento institucional do que ficou consagrado, no 
senso comum e no jargao oficial das instituigoes em questao, como o 
Direito Trabalhista no pais. Pode-se afirmar que a emergencia da 
abrangente legislagao trabalhista nao constituia simplesmente um 
fendmeno jurfdico isolado. Pelo contrario expressava algo de profunda 
relevancia social, a saber, um novo modelo de acumulagao, capitaneado 
pelo executivo federal, que reconfigurava as relagoes entre Estado, 
empresariado e trabalhadores. 
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Para atender a tantas exigencias, e essencial que a empresa faca uso de um bom 

planejamento trabalhista no qual se preocupe em observar todas as particularidades da 

legislacao concemente a sua atividade, ja que uma vez desprezando essa responsabilidade, 

a empresa sera penalizada se houver fiscalizagoes, ou passar por serios problemas com 

funcionarios e consequentemente com a justiga do trabalho. 

A legislacao trabalhista vigente em nosso pais se caracteriza como bastante complexa e 

exigente, sendo importante entao, a organizagao conhece-la bem, compreender que ela e 

geradora de direitos nao so para empregados, mas para empregadores tambem. Por isso e 

essencial que os gestores busquem orientagao de pessoas que realmente entenda do 

assunto, e assim encontrar recursos dentro da propria lei que proporcione nao so atender a 

tais exigencias, mas principalmente reduzir seus custos e se precaver de certos prejuizos. 

BEZERRA (2006, p.34) comenta que: 

Em relagao a informalizagao do mercado de trabalho, poder-se-ia observar 
que o numero de empregos com carteira assinada decresceu de modo 
significativo, enquanto que o numero de processos na justiga, tambem um 
indicador da informalizagao, teve uma trajetbria ascendente no mesmo 
periodo. 

Se a organizagao optar por empregar pessoas sem os registros necessarios, isto e, preferi 

ficar na informalidade, ela podera passar por serios problemas quando for fiscalizada pelo 

Ministerio do Trabalho e Previdencia Social. 

Convem destacar tambem, que os entes governamentais responsaveis pela fiscalizagao 

das rotinas trabalhista das empresas, sao bastante rigidos, neste sentido e importante 

administragao adotar estrategias que the ajude a trabalhar em conformidade com a lei. 

Assim, faz-se necessario que os gestores atuem em observancia a tudo que Ihe e requerido, 

ou seja, organizar a empresa como um todo, adotando politicas que possibilite uma gestao 

eficiente, com capacidade de se adequar as mudangas que vem acontecendo, no ambiente 

empresarial. 

2.3 Est ra teg ias do planejamento trabalhista 

No ambiente da micro e pequena empresa, e importante o uso de algumas estrategias que 

facilite as atividades realizadas na empresa, e proporcione principalmente redugao nos seus 

custos trabalhistas. 
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Para Campos (1998) estrategia consiste na sistematizagao do planejamento sob a visao da 

empresa como um todo. Neste sentido, e importante que as empresas procurem investir em 

todos seus segmentos, elaborando um planejamento que trabalhe nao so sua parte 

tributaria, financeira ou contabil, mas tambem tudo que diz respeito as questoes trabalhistas. 

Visando contribuir com o desenvolvimento da empresa, e a prevencao de algumas 

despesas desnecessarias, os gestores poderao adotar algumas medidas preventivas, como: 

• Preferir manter todos seus funcionarios registrados, evitar informalidade, assim a 

empresa podera evitar certos problemas em fiscalizagoes trabalhistas; 

• Procurar manter uma tabela com todas as possiveis datas de pagamentos das 

obrigagoes trabalhista da empresa, e assim tentar se prevenir de despesas com 

muitas ejuros. 

• Optar por um quadro de pessoal eficiente, que evite descuidos nas suas obrigagSes; 

• Tentar conceder as ferias dos seus colaboradores no periodo aquisitivo proposto 

pela legislagao, e assim evitar o pagamento de ferias dobradas; 

• Proporcionar aos seus colaboradores treinamentos, cursos de capacitagao e 

qualificagao; 

• Tomar decisoes em conformidade com a legislagao trabalhista; para evitar 

problemas com a justiga do trabalho; 

• Tentar manter um bom relacionamento com seus colaboradores. 

Dessa forma, para um bom desenvolvimento empresarial, a empresa podera fazer uso de 

algumas estrategias trabalhistas como: tipo de contrato de trabalho mais economico, 

(contrato de experiencia, estagio, menor aprendiz), banco de horas, programas de medicina 

e seguranga do trabalho e outros. 

Para uma compreensao melhor sobre as estrategias citadas acima, segue abaixo algumas 

explicagoes sobre cada uma delas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1 Tipos de contrato de trabalho 
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Muitas sao as reclamacSes dos empregadores em relagao ao alto custo de Contratagao no 

Brasil, entretanto e possivel adotar algumas medidas em relagao a contrato de trabalho que 

pode reduzir algumas despesas trabalhistas. 

O contrato individual de trabalho podera ser acordado tacita ou expressamente, verbalmente 

ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. Art. 443 da CLT. No que diz 

respeito a duragao contrato de trabalho, eles podem ser classificados em Contrato de 

Trabalho por prazo determinado, ou Contrato de Trabalho por prazo indeterminado. 

A legislagao apresenta varias alternativas para a empresa, tanto no que diz respeito a tipos 

de contrato de trabalho, como duragao da Jornada de trabalho, procedimentos que previne 

despesas com acidente de trabalhos, e muitas outras, cabendo entao ao gestor conhecer a 

legislagao, buscar orientagao adequada e assim, analisar qual a melhor alternativa para sua 

empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2 Contrato de Trabalho por prazo determinado 

Conforme apresenta a legislagao "Considera-se como de prazo determinado o contrato de 

trabalho cuja vigencia dependa de termo prefixado ou da execugao de servigos 

especificados ou ainda da realizagao de certo acontecimento suscetivel de previsao 

aproximada" (Art. 443 § 1° da CLT). 

O contrato por prazo determinado previsto na CLT se refere as atividades temporarias ou 

transitorias e ao contrato de experiencia. Ja a nova modalidade de contratagao criada pela 

Lei n.°.601/98, depende sempre de previsao em convengao ou acordo coletivo e abrange 

qualquer atividade da empresa, devendo gerar, obrigatoriamente, admissoes que 

representem acrescimo no numero de empregados. 

Apos criagao da Lei n.° 9.601/98, que tambem dispoe sobre o contrato de trabalho por prazo 

determinado, pode haver a contratagao nessa modalidade em qualquer atividade 

desenvolvida pela empresa ou estabelecimento, desde que atendidos alguns dispositivos 

legais. Assim, Qualquer empresa ou estabelecimento pode usar tal contrato, desde que 

esteja abrangido por um instrumento de negociagao coletivo que autorize tal contratagao. 

O prazo maximo deste contrato conforme essa nova lei e de 2 (dois) anos, podendo ser 

prorrogado quantas vezes as partes quiserem, desde que nao ultrapasse o limite de 2 (dois) 

anos. 
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E importante ter conhecimento que caso o empregador queira contratar novamente o 

mesmo trabalhador, cujo contrato por prazo determinado encerrou-se no limite maximo de 2 

(dois) anos, devera aguardar um intervalo de 6 (seis) meses, para propor um novo contrato 

por prazo determinado ao mesmo empregado, caso nao siga tal instrucao o contrato se 

transforma automaticamente em contrato por prazo indeterminado. 

Os administradores ao contratar qualquer funcionario por prazo determinado, precisa 

observar o limite fixado no instrumento coletivo, nao podendo, ultrapassar os percentuais 

que serao aplicados cumulativamente, estabelecidos pela Lei n.° 9.601/98 em seu art. 3°, 

como: 

I. 50% do numero de trabalhadores, para a parcela inferior a 50 empregados; 

II. 35% do numero de trabalhadores, para a parcela entre 50 e 199 empregados; 

III. 20% do numero de trabalhadores, para a parcela acima de 200 empregados. 

O empregador deve fazer anotacao na Carteira de Trabalho e Previdencia Social - CTPS do 

empregado, sobre sua condicao de contratado por prazo determinado, com indicacao do 

numero da lei de regencia, e discriminar em separado, na folha de pagamento, tais 

empregados. 

A Lei n.° 9.601/98 em seu art. 2°, gerou varios incentivos a contratacao por prazo 

determinado, tais como: o recolhimento para o FGTS foi reduzido de 8% para 2%; as 

aliquotas das c o n t r i b u t e s sociais destinadas ao SESI, SESC, SEST, SENAI, SENAC, 

SENAT, SEBRAE, INCRA, o salario-educacao e o financiamento do seguro-desemprego 

passaram a ser 50% menores. 

Conforme exposto, qualquer empresa pode fazer uso dessa modalidade de contrato, porem 

precisa seguir o que a lei determina, fazendo isso tanto o empregador como o empregado 

terao de forma semelhante grandes vantagens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.3 Contrato de Experiencia 

Como alternativa que possibilita uma reducao de custos para empresa, sera apresentado 

consideracoes a respeito do contrato de experiencia, e suas reais vantagens. 

O contrato de experiencia e um tipo de contrato por prazo determinado e esta 

regulamentado pelos artigos 443 e 445 da CLT. 
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Conforme apresenta a CLT no seu art. 445 a duragao do contrato de experiencia sera de no 

maximo 90 dias, se feito por periodo inferior podera ser renovado uma unica vez, assim se o 

primeiro contrato foi de 45 dias, ele so podera ser prorrogado por mais 45 dias, o importante 

e que a prorrogacao nao ultrapasse o periodo maximo determinado, caso exceda o prazo de 

experiencia, o contrato de trabalho passa a ser, automaticamente de prazo indeterminado. 

Segundo Hermanson (2006) o contrato de experiencia serve como instrumento de 

planejamento trabalhista, no qual atraves dele o empregador tern a oportunidade de testar o 

novo empregado e verificar se ele possuiu o perfil e adequacao a funcao e se ele se ajusta a 

cultura de sua empresa. O mesmo principio vale para o empregado em relacao a empresa. 

Independente de ser contrato de experiencia, o empregado tern que ser registrado, ter sua 

carteira de trabalho assinada em ate 48 horas apos sua contratacao. 

Neste mesmo sentido Antonio (2008), comenta que o contrato de experiencia e feito para 

avaliar as aptidoes pessoais e o desempenho profissional do trabalhador, bem como 

demonstrar as vantagens e condicoes de trabalho oferecidas pela empresa. 

No que diz respeito as vantagens do contrato de experiencia, Hermanson (2006) comenta 

que: 

A grande vantagem do contrato de experiencia e a que, uma vez chegando 
ao seu termino, sem que haja interesse da empresa em manter tal 
empregado, ele podera ser rescindido, ou seja, nao renovado, sem o custo 
do pagamento do aviso previo e da multa de 40% do Fundo de Garantia por 
Tempo de Servico. Alem disso, nao existe qualquer tipo estabilidade para o 
empregado contratado por periodo de experiencia, o que reduz muito o 
custo de manuteneao de um empregado indesejado na folha de pagamento 
da empresa. 

Assim o contrato de experiencia serve para verificar se aquele funcionario possui as 

qualidades desejadas para o desempenho das suas funcoes, durante o prazo combinado. 

Entretanto se o empregador demitir o empregado durante a vigencia do contrato de 

experiencia, tais vantagens nao poderao ser desfrutadas, no qual o empregador devera 

pagar o aviso previo e demais direitos trabalhistas, portanto, recomenda-se que o contrato 

de experiencia seja feito de inicio com o menor prazo possivel, como o de 30 dias, e caso a 

empresa se interesse pelos servicos do empregado podera renovar o contrato, e inclusive 

contrata-lo por tempo indeterminado. 

Abaixo segue uma pequena demonstracao de quanto um empregador pode economizar ao 

admitir um funcionario por contrato de experiencia: 
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EXEMPLO: 

Quadro 3 - Calculo de rescisao de contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado 

Rescisao de contrato de trabalho 

Admissao: 01-Mar-2009 

Afastamento: 29-Maio-2009 

Motivo do afastamento: Dispensa sem justa causa 

Salario base: 465,00 

Aviso previo: trabalhado 

Calculo 

Saldo de salario: R$ 465,50 

INSS sobre salarios: R$ 37,20 

Decimo terceiro 

Decimo terceiro proporcional (3/12): R$ 116,25 

INSS: (8%) sobre decimo terceiro: R$ 9,30 

Ferias Proporcionais 

Ferias proporcionais (3/12): R$ 116,25 

1/3 sobre ferias proporcionais: R$ 38,75 

Total de ferias: R$ 155,00 

Total de Vencimentos: R$ 465,00 + 116,25 + 155,00 = R$ 736,25 

Total de Descontos: R$ 37,20 + 9,30 = R$ 46,50 

Valor da Rescisao: 689,75 

Valor da Multa Rescisoria: R$ 64,80 

Valor Total a ser pago: 754,55 

Conforme demonstrado acima, na rescisao de contrato de Trabalho por Prazo 

Indeterminado, a empresa pagara ao funcionario R$ 689,75 pelo valor da rescisao, 

acrescido de R$ 64,55 da multa rescisoria, devendo pagar pela rescisao um total de R$ 

754,55. 
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Quadro 4 - Calculo de rescisao de contrato de Experiencia 

Rescisao de contrato de Experiencia 

Admissao: 01-Mar-2009 

Afastamento: 29-Maio de 2009 

Motivo do afastamento: Termino de contrato de experiencia 

Salario base: 465,00 

Calculo 

Saldo de salario: (30 dias): R$ 465,00 

INSS sobre salarios: R$ 37,20 

Decimo terceiro 

Decimo terceiro proporcional (3/12): R$ 116,25 

INSS: (8%) sobre decimo terceiro: R$ 9,30 

Ferias Proporcionais 

Ferias proporcionais (3/12): R$ 116,25 

1/3 sobre ferias proporcionais: R$ 38,75 

Total de ferias: R$ 155,00 

Total de Vencimentos: R$ 465,00 + 116,25 + 155,00 = R$ 736,25 

Total de Descontos: R$ 37,20 + 9,30 = R$ 46,50 

Valor Total a ser pago: R$ 689,75 

Fazendo uso do Contrato de experiencia a empresa so tera a pagar R$ 689,75 ao 

funcionario, sendo dispensado o pagamento de R$ 64,55 que equivale ao valor da multa 

rescisoria (50%), assim tendo em vista que geralmente a empresas contrata mais de um 

funcionario, utilizando o contrato de experiencia, ela podera reduzir custos em relagao a 

verbas rescisoria. Diante disso, e importante que os gestores busquem mais informagoes 

sobre esse assunto e assim encontrar melhores alternativas para a empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,3.4 Estagio 
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Muitas sao as reclamagoes dos gestores no que diz respeito ao alto custo que a empresa 

assume ao manter seus funcionarios. Contudo esta a disposigao das empresas um leque de 

alternativas para reducao de custos trabalhistas, entre elas podemos mencionar o contrato 

de estagio, que conforme apresenta a Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, no seu 

ar t igol 0 , pode ser definido como: 

O ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa a preparagao para o trabalho produtivo de educandos que 
estejam frequentando o ensino regular em instituicoes de educacao 
superior, de educacao profissional, de ensino medio, da educacao especial 
e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educacao de jovens e adultos. 

Segundo Sena (2009), o estagio e o periodo de tempo em que o estudante exerce em um 

local de trabalho sua profissao, mediante a pratica e o aperfeigoamento de ensinos teoricos 

ministrados na escola. Diante disso, essa especie de contrato de trabalho alem de ter como 

objetivo principal preparar o estudante para o mercado de trabalho, ela tambem proporciona 

a empresa consideravel reducao de custo com mao de obra. 

Enquanto for estudante, o estagiario podera trabalhar na empresa por ate dois anos, 

cumprindo um horario de 4 ou 6 horas diarias, dependendo do nivel de escolaridade. 

Contudo toda empresa que pretende contratar estagiarios para trabalhar na sua empresa, 

precisa atender tambem a alguns requisitos presente no art. 3° da lei que norteia o estagio, 

como: 

I - matricula e frequencia regular do educando em curso de educacao superior, de 

educacao profissional, de ensino medio, da educagao especial e nos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educacao de jovens e adultos e atestados pela 

instituicao de ensino; 

II - celebracao de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estagio 

e a instituicao de ensino; 

III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estagio e aquelas previstas no 

termo de compromisso. 

Apesar de serem muitas as exigencias para manter um estagiario na empresa, maiores sao 

as vantagens que a organizagao pode desfrutar, entre as principais destacam-se: 

• Mao de obra mais barata: 
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• Nao existencia de vinculo empregaticio entre o estagiario e a empresa; 

• Isengao de pagamento de encargos sociais como Contribuigao Sindical, Verbas 

Rescisorias, PIS/PASEP, INSS ou FGTS, 13° Salario e outras obrigagoes 

trabalhistas; 

• Rescisao a qualquer momento sem necessidade de aviso previo; 

• Dispensa de registro na Carteira de Trabalho e Previdencia Social (CTPS), 

• Permite renovar, com novas ideias, metodos e tecnicas seu quadro de 

funcionamento, atraves de informagoes difundidas pela escola; 

Ainda em relagao as vantagens, Dias (2009), acrescenta que: 

Para as empresas, a vantagem na contratagao de estagiarios esta nao so no 
cumprimento de um compromisso com a comunidade, no sentido de 
contribuir para a formagao de profissionais competentes dentro de suas 
areas de atuagao, como tambem na possibilidade de se manter sempre 
atualizada, recebendo jovens que trazem a vanguarda dos procedimentos 
para dentro das organizagoes, oxigenando procedimentos arraigados e 
incentivando a possibilidade de mudangas de paradigmas. Ha a 
possibilidade de moldar talentos, desenvolvendo habilidades em total 
consonancia com as necessidades da empresa. 

Em relagao ao numero maximo de estagiarios que a empresa pode manter, a lei n°. 11.788, 

art. 17, estabelece as seguintes proporgoes: 

I - de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiario; 
II - de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: ate 2 (dois) estagiarios; 
III - de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: ate 5 (cinco) estagiarios; 
IV - acima de 25 (vinte e cinco) empregados: ate 20% (vinte por cento) de 
estagiarios. 

Qualquer empresa pode contratar estagiarios, desde que suas atividades sejam compativeis 

com o contexto basico da profissao do estagiario. Diante disso, se faz necessario que antes 

da contratagao, haja um estudo sobre o que a lei do estagio estabelece. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.5 Menor Aprendiz 
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De acordo com o at. 428, da CLT, e com a nova redacao dada pela Lei n° 11.180/2005, o 

contrato de aprendizagem e o contrato de trabalho especial, em que o empregador se 

compromete a assegurar ao maior de quatorze anos e menor de 24 (vinte e quatro), anos 

inscrito em programa de aprendizagem, formagao tecnico profissional metodica, compativel 

com o seu desenvolvimento fisico, moral e psicologico, e o aprendiz a executar, com zelo e 

diligencia, as tarefas necessarias a esta formacao. A contratagao de aprendizes esta 

regulada pelos artigos 428 ao 433 da CLT, pela Lei n. 0 10.097/2000 e pelo Decreto n°. 

598/2005. 

A contratagao de aprendizes, como mostra a legislagao, trata-se de um contrato de trabalho 

por tempo determinado, com duragao de no maximo 2 anos, e sua jomada de trabalho sera 

de o maximo 6 horas diarias, sendo vedado prorrogagao e a compensagao de Jornada, 

podendo chegar ao limite de 8 horas diarias, desde que o aprendiz tenha completado o 

ensino fundamental, e se nelas forem computadas as horas destinadas a aprendizagem 

teorica. 

Tal contrato de trabalho exige anotagao na Carteira de Trabalho e Previdencia Social, 

matricula e frequencia do aprendiz a escola, caso nao haja concluido o ensino fundamental, 

e inscrigao em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientagao de entidade 

qualificada em formagao tecnico-profissional metodica. (Incluido pela Lei n° 10.097, de 

19.12.2000). 

Outro ponto importante que a empresa deve dar atengao e que o contrato de trabalho 

firmado com o menor aprendiz devera assegurar a sua participagao no ensino regular, ser 

compativel com as suas condigoes fisicas e psicologicas e trazer horario adequado para o 

exercicio das atividades, de modo que nao sejam em horario noturno e que nao abstenha a 

participagao em cursos tecnicos ou do ensino regular. O trabalho realizado pelo menor 

tambem nao podera ser prestado em locals que possam prejudicar a sua formagao fisica e 

psicologica, nao podendo ser executado em lugares insalubres ou perigosos. Alem disso, ao 

menor aprendiz e garantido o salario minimo hora, conforme art. 428, § 2° da CLT. 

De acordo com a lei citada acima e o Decreto n°. 598/2005, todas as empresas de medio e 

grande porte estao obrigadas a contratarem adolescentes e menores entre 15 e 24 anos, ja 

as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), classificada segundo ao 

montante de sua receita, estao desobrigadas de tal exigencia. 

A cota de aprendizes esta fixada entre 5% , no minimo, e 15% no maximo, por 

estabelecimento, calculada sobre o total dos empregados cujas fungoes demandem 

formagao profissional. 
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E importante mencionar que esse tipo de contrato de trabalho proporciona vantagens para 

empresa, porque tal alternativa podera diminuir gastos em relagao a encargos trabalhistas e 

as verbas rescisorias, pois para o menor aprendiz sera pago apenas um percentual de 

contribuicao de 2% de FGTS, ao inves de 8%. Neste mesmo sentido, Rocha (2003) destaca 

que cada um contribui com uma parcela para a efetividade do programa de aprendizes. O 

empresario contara nao so com sua contribuicao de Fundo de Garantia por Tempo de 

Servico diminufda, mas tambem com um enorme ganho no que diz respeito a energia da 

juventude em seu quadro de trabalho e a garra e vontade de aprender do jovem, alem da 

contribuicao com a cidadania destes. 

Para contratar um menor aprendiz faz-se necessario conhecer a legislagao que regulamenta 

essa fungao e segui-la conforme exigido. Alem disso, os gestores nao podem passar 

despercebidos diante de tantas informagoes que ultimamente cercam o ambiente 

empresarial, por isso e importante estar atento as mudangas, alteragoes e possiveis 

atualizagoes do contrato de aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3,6 Terceirizagao 

Atualmente, percebe-se que muitas empresas em busca de se tornarem mais competitivas, 

e evidentemente mais lucrativas, estao cada vez mais aderindo a novas alternativas ou 

estrategias que alem de minimizarem suas despesas, reduzem tambem possiveis 

obrigagoes. Tal fato ocorre atraves da terceirizagao que consiste em transferir as atividades-

meio (nao essenciais) da empresa para os profissionais contratados para a execugao das 

mesmas. 

De acordo com GIOSA (1999, p.11). "A terceirizagao e uma tecnica moderna de 

administragao e que se baseia num processo de gestao [...] com um objetivo unico: atingir 

melhores resultados, concentrando todos os esforgos e energia da empresa para a sua 

atividade principal". Assim, esse novo perfil empresarial, de buscar fora tudo aquilo que nao 

e essencial e estrategico para a atividade-fim das empresas, ja e uma realidade nas 

empresas do Brasil. 

Martins (2000), apresenta como principals areas terceirizadas: 

a) atividades acessorias da empresa, como limpeza, seguranga, manutengao, alimentagao, 

entre outras; 
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b) atividades-meio: departamento de pessoal, manutencao de maquinas, contabilidade; 

c) atividades fim: produgao, vendas, transports dos produtos etc. 

Neste mesmo sentido, Melo (2009) destaca que a terceirizagao de servigos e de mao-de-

obra ja se tomou uma pratica muito comum em condominios, bancos, shoppings, industrias 

e empresas de diversos portes e segmentos. E entre os mais comuns destaca-se, 

terceirizagao de servicos de limpeza, portaria, recepgao, transporte, servicos contabeis, 

jurfdicos e de informatica. 

Queiroz (2004) descreve a terceirizagao como uma tecnica administrativa que estabelece 

uma transferencia a terceiros, das atividades acessorias e de apoio das empresas, 

permitindo que elas concentrarem-se no seu objetivo final. 

Concordando, Ambiental (2009) afirma que terceirizagao e a denominagao dada a um 

processo que transfere a terceiros a execugao de atividades-meio, possibilitando ao 

contratante concentrar seus esforgos nas atividades-fim, ou seja, atividades relacionadas ao 

objetivo principal da empresa, com o fim de obter maior competitividade economica, melhor 

qualidade e eficiencia nos servigos essenciais da empresa, pois atraves do repasse das 

atividades-meio para que terceiros as executem, as empresas conseguem dedicar-se com 

empenho e concentragao ao desenvolvimento de suas atividades-fim. 

De acordo com Gomes (2009), a regra em vigor sobre terceirizagao, no ordenamento 

juridico, foi especificada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) na Sumula n° 331, a qual 

admite a contratagao de servigos especializados desde que ligados a atividade-meio do 

tomador e que inexistam caracteristicas como pessoalidade e subordinagao dos 

empregados terceirizados. 

Contudo, no Brasil existem varias normas e leis tratando do assunto terceirizagao de forma 

generica, e na grande maioria ha uma grande protegao do trabalhador no que se refere aos 

direitos trabalhistas. Assim as principais Leis e Enunciados que norteia e tratam da 

terceirizagao, sao elas: 

• Lei n° 5645/70 - Que trata da contratagao de servigos de limpeza em autarquias 

federais; 

• Lei n° 6019/74 - Na qual regula o trabalho temporario; 

• Lei n° 7102/83 - Trata da prestagao de servigos de vigilancia nos bancos; 
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• Enunciado 239 - Trata da atividade de processamento de dados em instituigoes 

financeiras; 

• Enunciado 331 (que substituiu o 256) - Apresenta condicoes de legalidade nos 

contratos de prestagao de servico. 

De acordo com Londrina (2009), a legislacao brasileira nao condena a prestagao de servigos 

atraves de terceiros. E indispensavel, todavia, que a empresa terceirizadora seja zelosa no 

cumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias, e relativas ao Fundo de Garantia. 

De acordo com Gomes (2009): 

O planejamento e primordial para que o processo de terceirizagao seja bem 
sucedido. Inicialmente, a empresa deve analisar internamente os motivos 
para terceirizar, quais os setores que serao terceirizados, bem como os 
riscos envolvidos. Para isso, deve-se fazer um estudo sobre em que 
patamar a empresa se encontra, para qual patamar deseja ir e como e 
quando chegar la. 

A terceirizagao como qualquer modelo de gestao apresenta vantagens ou desvantagens 

para a empresa nas quais precisam ser analisadas. Por isso o processo de terceirizagao, 

deve comegar primeiramente atraves de um planejamento que apresente o que e vantajoso 

terceirizar, dai a importancia de se ter definido uma visao estrategica daquilo que pretende 

fazer dentro de sua empresa. 

Moraes Neto (1997) apresenta como vantagens da terceirizagao: 

• Aumento dos mercados; 

• controle de qualidade; 

• Diminuigao de custos; 

• Diminuigao de problemas de mao-de-obra; 

• Diminuigao do ambiente fisico; 

• Crescimento eeonomico; 

• Transformagao dos custos fixos em variaveis; 

• Aumento do grau de especializagao; 

• Liberagao da capacidade criadora e 

• Redugao do imobilizado. 
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Na concepgao de Martins (2000), a principal vantagem sob o aspecto administrativo, seria a 

de se ter alternativa para melhorar a qualidade o produto ou servico vendido e tambem a 

produtividade. Seria uma forma tambem de se obter um controle de qualidade total dentro 

da empresa, sendo que um dos objetivos basicos dos administradores e a diminuigao de 

encargos trabalhistas e previdenciarios, alem da reducao do prego final do produto ou 

servico. 

Neste mesmo sentido Oliveira (1995), aponta como vantagens para as empresas que 

terceirizam: 

a) dividir riscos com o mercado, principalmente o mercado fomecedor; 

b) proporcionar elevada agilidade decisoria e administrativa pela maior flexibilidade nos 

processos; 

c) provocar reducao na cadeia de custos indiretos; 

d) permitir reducao da atividade administrativa, pois existe uma concentracao em atividades 

basicas para a empresa; 

e) amenizar o impacto dos encargos trabalhistas em seus custos fixos. 

Em conformidade com os autores acima, Girardi (1999) acrescenta que as principals 

vantagens obtidas com a utilizacao da terceirizagao sao: a racionalizacao dos recursos, o 

foco na atividade principal, os ganhos de custos, o desenvolvimento economico, a 

especializagao por segmento, e a valorizagao dos recursos humanos. 

No geral, entre as varias vantagens acima apresentadas, todas se resumem em: reduzir os 

custos da empresa, obter maior agilidade nos seus produtos ou servigos e tambem melhorar 

sua competitividade. 

Diante do exposto, a terceirizagao aparece como uma ferramenta de gestao estrategica, 

cada vez mais utilizada pelas organizagoes que estao dispostas a aumentar sua capacidade 

de atrair e manter clientes. Diante disso, ela e utilizada nao como uma solugao isolada para 

seus problemas e limitagoes, mas como uma estrategia administrativa que visa auxilia-las 

na concentragao de seus esforgos em suas atividades-fim e na obtengao de uma vantagem 

competitiva frente aos concorrentes. 

Outra questao importante, e que se o processo de terceirizagao for feito de forma aleatoria, 

sem um adequado planejamento, podera ocorrer desvantagens na sua utilizagao, dai a 
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importancia de os gestores antes de adota-lo, buscarem informagoes de profissionais que 

possua conhecimento especifico sobre esse assunto. 

Alvarez (1999) descreve como desvantagem empresarial mais sentida e a resistencia 

gerencial interna e a desvantagem social mais sentida e a reabsorcao incompleta dos 

trabalhadores, isto e, a falta de emprego e a desmobilizagao social. 

Ainda em relagao as desvantagens Girardi (1999) descreve como sendo os aspectos mais 

significativos que dificultam a terceirizagao como sendo: desconhecimento sobre o assunto, 

resistencia e conservadorismo, falta de parceiros competentes, aspectos culturais e 

desconhecimento da legislagao. 

Leiria (1993), apresenta outros aspectos restritivos a terceirizagao, como: 

• Aumento do risco a ser administrado; 

• Ma escolha de parceiros; 

• Ma administragao do processo; 

• Aumento da dependencia de terceiros; 

• Demissoes na fase inicial; e 

• Falta de parametros de prego nas contratagoes iniciais. 

Entende-se entao, que e importante adotar certas medidas preventivas antes de utilizar 

terceirizagao de servigos, como procurar inserir clausulas definidoras do contrato de 

prestagao de servigos, passando para a contratada toda a responsabilidade da 

administragao do pessoal que exereera a atividade terceirizada na contratante; observar 

tambem o nivel de qualificagao dos terceiros, ou seja, evitar contratar uma empresa 

inadequada e idonea para realizar os servigos; e evitar tambem problemas com sindicatos 

ou com a justiga trabalhista. 

A Terceirizagao requer algumas exigencias como: evitar repassar servigos relacionados 

diretamente com seus objetivos sociais, ou seja, procurar nao terceirizar suas atividades-fim; 

alem de reformulagao de conceitos empresariais desatualizados, visao de modemidade 

(qualidade, produtividade, competitividade), envolvimento e interagao entre empresas: livre 

acesso entre parceiros, integragao para todos ganharem juntos, confianga e convergencia 

de interesses, planejamento estrategico do processo, unanimidade do corpo diretivo. 
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Em conformidade, Polonio (2000, p. 17).destaca que: 

Todos os cuidados devem ser tornados no momenta de se decidir pela 
terceirizagao de determinada atividade, nao so em relagao aos aspectos 
legais da contratagao a ser levada a feito, mas, principalmente, no que 
permite a sua operacionalizagao, de vez que, como se disse, com o 
afastamento da relagao empregatfcia, perde-se importante ferramenta de 
controle da qualidade e eficiencia, ou seja, o poder de mando exercido 
diretamente sobre os empregados. 

O processo de terceirizagao, como dito anteriormente podera comegar atraves de um bom 

planejamento, no qual trabalhe todas as particularidades no que diz respeito as vantagens 

da terceirizagao e suas possiveis limitagoes ou restrigoes. 

Assim, conforme apresenta Martins (2000) aquele que pretende terceirizar atividades de sua 

empresa e importante entender que a terceirizagao, tambem precisa ser trabalhada com 

qualidade, alem disso, para que a relagao entre terceirizante e terceirizada de certo, faz-se 

necessario que exista confianga e respeito entre ambos. 

Observa-se entao que a terceirizagao, como qualquer modelo de gestao apresenta 

vantagens e desvantagens para a empresa. Porem, as empresas que se utilizam 

corretamente da terceirizagao e que respeitam as normas legais vigentes, poderao obter 

mais vantagens do que desvantagens. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,4 Banco de horas 

Diante de tantas reclamagoes em relagao ao alto custo da folha de pagamento, aos poucos 

a legislagao trabalhista foi passando por flexibilizagoes, e uma delas foi em relagao a 

Jornada de trabalho, com o surgimento do Banco de Horas que atualmente vem sendo 

bastante utilizado no ambito empresarial. 

A CLT no seu artigo 59, apresenta que "a duragao normal do trabalho podera ser acrescida 

de horas suplementares, em numero nao excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito 

entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho". Apos isso 

surgiu a Lei 9.601 de 1998, abordando o seguinte: 

Podera ser dispensado o acrescimo de salario se, por forga de acordo ou 
convengao coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for 
compensado pela correspondente diminuigao em outro dia, de maneira que 
nao exceda, no periodo maximo de 120 (cento e vinte) dias, a soma das 
jomadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite 
maximo de 10 (dez) horas diarias. Apos redagao foi novamente alterada por 
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medida provisoria, permitindo compensagao em periodo de ate um ano. 
(SEVERO 2009, P.01). 

Conforme exposto acima, o sistema de banco de horas, so pode ser utilizado se estiver 

previsto em acordo ou convengao coletiva, e para o gestor conseguir implementa-lo na sua 

empresa deve contar com a presenga de um representante do sindicato para sua 

negociagao. Mantendo acordo com o sindicato da categoria, a empresa ira se prevenir de 

agoes trabalhistas exigindo o pagamento de horas extras. 

Neste mesmo sentido, Hermanson (2009) comenta que com o aquecimento da economia, e 

o aumento da concorrencia, a empresa para sair a frente precisara aumentar a 

produtividade, e consequentemente investir numa Jornada de trabalho mais longa. E para 

evitar o acrescimo de despesas relativas ao pagamento dos adicionais de horas extras e 

seus reflexos sobre os encargos sociais, a empresa podera adotar o regime de Banco de 

Horas. Porem para sua implantagao sera necessaria a sua previsao na Convengao ou 

Dissidio Coletivo da categoria profissional dos empregados da empresa interessada. 

Na tentativa das empresas em reduzir os custos trabalhista, e considerando o exposto, 

Bezerra (2006, p. 25):destaca que: 

O Banco de Horas e o dispositivo que permite que o empregador alongue a 
Jornada de um trabalhador em ate 10 horas diarias sem que este acrescimo 
de tempo de trabalho seja remunerado em mais de 50% do valor do trabalho 
(conforme obriga a lei), desde que essa Jornada extra seja compensada com 
redugao do tempo de trabalho num outro momento. 

O Banco de Horas funciona como uma estrategia para redugao de custo com a mao de obra 

Entretanto, a empresa precisa observar a legislagao aplicavel ao Banco de Horas e assim 

evitar problemas futuros. 

De acordo com o SEBRAE (2009), no ambiente de trabalho se um o funcionario ultrapassar 

a Jornada normal diaria que geralmente e de 8 (oito) horas, a empresa deve pagar as horas 

excedentes com acrescimo de adicional de, no minimo, 50%, tal percentual varia conforme 

convengao sindical. Como alternativa para redugao deste custo a empresa pode fazer uso 

do Banco de Horas, que e bom tanto para o empregado como para o empregador. Assim, se 

de um lado o empregado pode compensar as horas trabalhadas a mais com o descanso em 

outro dia, do outro, o empregador consegue tanto diminuir custos com mao de obra, como 

cumprir compromissos inadiaveis que demandem maior tempo do empregado, sem precisar 

pagar horas extras 
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Segundo Oliveira (2005) se o banco de horas for bem planejado tanto a empresa como o 

empregado, poderao ganhar com um sistema de compensagao. Assim o excesso de horas 

de um dia pode ser compensado pela correspondente diminuigao de outro dia, de forma que 

nao ultrapasse o limite maximo de 10 (dez) horas diarias. Contudo, tal instrumento so pode 

ser utilizado se for aprovado em negociagao coletiva. 

O banco de horas tern por objetivo principal proporcionar descanso ao empregado que 

trabalhou alem da Jornada normal e tambem permitir que o empregador supra suas 

necessidades de trabalho nos periodos em que mais necessitar. 

Jordao (2009) comenta que a empresa ao fazer uso do banco de horas desfruta muitas 

vantagens, como: 

• Redugao de custo com novas contratagoes e treinamentos. 

• Conseguem ter menor rotatividade, pois funcionarios com maior tempo na empresa 

conhecem melhor sua rotina e conseguem uma maior produtividade. 

• Nao precisam arcar com os custos de demitir funcionarios em momentos de baixo 

faturamento. 

Em relagao as vantagens para os funcionarios, a autora citada acima destaca que eles: 

• Conseguem maior estabilidade. 

• Aproveitam os momentos de folga, em dias uteis, para resolverem problemas 

particulares. 

• Podem curtir mais a familia, quando estao de folga. 

• Com o banco de horas terao mais tranquilidade quando precisarem se ausentar da 

empresa. 

E importante ressaltar que antes de tomar qualquer decisao a respeito da utilizagao do 

banco de horas, os gestores primeiramente precisam se informar melhor sobre o assunto, 

para isso, o mesmo pode procurar o Contador para receber as devidas informagoes e juntos 

tentarem firmar Acordo Coletivo de Trabalho, para assim trabalhar conforme o que a lei 

exige. 
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2.3.7 Seguranga e medicina no trabalho 

E sabido que a seguranga e medicina do trabalho sao de observancia obrigatoria pelas 

empresas privadas e publicas, e pelos orgaos publicos da administragao direta e indireta, 

bem como pelos orgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario, que possuam empregados 

celetistas. (NR 1 - DISPOSICOES GERAIS). 

No Brasil, os assuntos pertinentes a medicina e seguranga do trabalho sao regulados por 

varios dispositivos como: normas regulamentadoras, leis, portarias, decretos, e convengoes. 

Tendo como principal objetivo zelar pela saude e pelo bem estar fisico, mental e social dos 

colaboradores da empresa. 

No entanto, devido a nao observancia por parte de algumas empresas, algumas questoes 

permanecem sem a devida atengao, e como consequencia as empresas ficam vulneraveis a 

prejuizos decorrentes de acidentes no trabalho, e encargos pagos a funcionario que foram 

vitimas de algum problema de saude em decorrencia da atividade que realizava na 

empresa. 

Neste mesmo sentido, Marras (2008, p.78), destaca que: 

A seguranga no trabalho tern dado ao Brasil um diploma de incompetencia 
que mancha sua reputagao no nivel mundial [...] o Brasil tern sido quase que 
constantemente, um dos paises lideres em acidentes no trabalho. Neste 
particular, as micro e pequenas empresas sao, em grande parte, 
responsaveis por esse resultado. 

Diante disso, os gestores necessitam conhecer boa parte das atividades realizadas no 

ambiente de trabalho, e os riscos aos quais os trabalhadores estao expostos de forma direta 

ou indireta, entre eles: riscos fisicos, quimicos, biologicos, ergonomicos e riscos de 

acidentes. Dai a importancia de os responsaveis pela empresa atenderem a todas as 

normas basicas de medicina e seguranga dos trabalhadores. 

Existe tambem uma equipe de seguranga do trabalho que funcionam como ferramenta de 

apoio, da qual as empresas necessitam conhecer, que e composta pela: A Comissao Interna 

de Prevengao de Acidentes (CIPA); Programa de Prevengao de Riscos Ambientais (PPRA); 

Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional (PCMSO) e Mapas de Riscos. 
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Conforme exigencia do Ministerio do Trabalho as empresa tambem sao obrigadas a possuir 

um quadro proprio ou terceirizado de prestadores de servigos na area de Medicina 

Ocupacional, como: Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e Medicina do 

Trabalho (SESMT), tecnico de Seguranga do trabalho, Engenheiro de Seguranga do 

trabalho, medico do trabalho, enfermeiro do trabalho. Tais profissionais sao requisitados 

conforme necessidade da empresa, alem de tambem serem adequados a atividade que a 

empresa realiza (NR5 a NR 9). 

A administragao tambem pode adotar alguns procedimentos para minimizar os riscos de 

acidentes e doengas do trabalho, como: 

• investir na prevengao de acidentes, 

• Desenvolver maneiras corretas para realizagao das tarefas de forma que atos 

inseguros, condigoes inseguras, acidentes, falhas, e desperdicios nao ocorram; 

• Fornecer equipamentos de seguranga individual e coletivo; 

• Proporcionar treinamento de seguranga. 

• Orientar os colaboradores quanto as medidas de prevengao; 

• Prevenir agravos a saude relacionados ao trabalho; 

No geral, uma das principais maneiras de prevenir os riscos citados anteriormente, e 

seguindo a legislagao pertinente ao assunto, pois ao adota-la os gestores poderao se 

precaver de despesas com indenizagoes e possiveis prejuizos. 
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3. P E R F I L D A S E M P R E S A S D E LATICIN IOS DA C I D A D E D E S O U S A - P B : 

As empresas de laticinios da cidade de Sousa contribuem significativamente com a 

economia e desenvolvimento da cidade, e isso e demonstrado pelo numero elevado de 

empregos que elas proporcionam, e devido ao seu grande fluxo de contracao, fazem parte 

dos seguimentos que mais empregam. 

E notorio que esse seguimento tende a crescer ainda mais, e evidentemente gerar mais 

emprego e mais renda na cidade. Contudo e importante que tais empresas busquem 

sempre em conformidade com a lei, as melhores alternativas de investimentos. 

Atualmente as empresas de Laticinios existente na cidade de Sousa-PB, sao: 

• Industria de laticinios COLEITE; 

• Industria de laticinios DICE LTDA; 

• Industria de laticinios Belo Vale LTDA; 

• Industria de laticinios LUTTY LTDA; 

Das empresas apresentadas acima, conforme informagoes obtidas no questionario, tres sao 

de pequeno porte e apenas uma e de medio porte que e a Industria de Laticinios Belo Vale 

LTDA. 

Segue abaixo algumas de suas caracteristieas, nas quais a maioria das informagoes foram 

fornecidas pelo SEBRAE. No tocante a quantidade de funcionarios esses dados foram 

fornecidos pelas empresas, conforme apresenta o questionario. 

3.1 Industria de laticinios C O L E I T E 

A COLEITE , Cooperativa dos Produtores de Leite da cidade de Sousa, e uma empresa do 

ramo de laticinios, na qual utiliza equipamentos de alta tecnologia e de grande capacidade 

produtiva, para fabricar produtos, como: leite pasteurizado tipo C, Bebida lactea em tres 

sabores, logurte, Doce de leite, Manteiga da terra, nata, entre outros produtos. 
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Seu mercado consumidor se estende pelos Estados da Paraiba, Ceara e Rio Grande do 

Norte. Suas atividades foram iniciadas em 1997 e hoje emprega aproximadamente 45 

pessoas. 

3.2 Industria de laticinios D I C E LTDA. 

A Industria de laticinios DICE LTDA., e uma sociedade empresarial, do ramo de laticinios, 

que comercializa seus produtos nos Estados da Paraiba, Rio Grande do Norte, Ceara e 

Piaui. Suas atividades foram iniciadas em 2001, conta com 8 (Oito) anos e emprega 

aproximadamente 100 pessoas. 

Segundo informagoes do SEBRAE, a empresa dispoe tambem de equipamentos de alta 

tecnologia e de grande capacidade produtiva. Os produtos que fabricam sao: Bebida lactea, 

doce de leite, iogurte, Queijo tipo ricota, requeijao. 

3.3 Industria de laticinios B E L O V A L E LTDA. 

Sociedade empresarial, do ramo de laticinios, a Industria de laticinios Belo Vale LTDA, 

atualmente atua nos Estados da Paraiba, Rio Grande do Norte, Ceara e Pernambuco. Suas 

atividades foram iniciadas em 1991, conta com 18 anos e gera mais de 100 empregos. 

A empresa e composta por equipamentos de alta tecnologia e de grande capacidade 

produtiva. Os produtos fabricados pela empresa sao: Bebida Lactea em varios sabores, 

doce de leite, iogurte, queijo tipo ricota, mussarela, queijo prato, requeijao, coalhada integral 

e desnatada, nata e danone. 

3.4 Industria de laticinios L U T T Y L T D A . 

A Industria de laticinios LUTTY LTDA., e uma sociedade empresarial, do ramo de 

laticinios, a qual comercializa seus produtos para os Estados da Paraiba, Rio Grande do 

Norte, Ceara e Pernambuco. Suas atividades foram iniciadas em 1998, conta com 10 anos e 

atualmente gera aproximadamente 50 empregos. 
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Os produtos fabricados pela empresa sao: Bebida Lactea em varios sabores, doce de leite, 

iogurte, queijo tipo ricota, mussarela, queijo prato, requeijao, coalhada integral e desnatada. 

Sao apresentados nesta segao, de acordo com as instrugoes especificadas na metodologia, 

os resultados da pesquisa, que teve como objetivo verificar se existe planejamento 

trabalhista nas empresas de laticinios da cidade de Sousa-PB; 

4.1 Estatistica Descritiva 

4.1.1 Enquadramento da empresa 

Como mostra o grafico 01 , com relacao ao enquadramento das empresas que foram 

pesquisadas, observou-se que a maioria delas (50%) e considerada como empresa de 

pequeno porte. 25% representa as de Medio porte, e os outros 25% informou que nem 

sequer sabe sobre o enquadramento de sua empresa. Faz-se mister destacar que com a Lei 

9.317/96, as micro e pequenas empresas recebem tratamento diferenciado, simplificado e 

favorecido em relagao as suas obrigagoes administrativas, tributarias, e previdenciarias. 

4 - A N A L I S E D O S R E S U L T A D O S 

50% 

• Pequeno 

Media 

Nao sabe 

Grafico 01 - Enquadramento da empresa 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 
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4.1.2 Principais fontes de informagoes do gestor 

Das empresas entrevistadas 50% buscam auxilio do Contador quando se trata de assuntos 

pertinentes ao seu negocio, o que se configura como urn ponto importante, uma vez que 

esses profissionais detem dados capazes de fornecer informagoes uteis, 25% buscam 

informagao na Internet, e outros 25% buscam em Boletins informativos ou Revistas tecnicas. 

Grafico 02 - Fontes de Informagoes 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

4.1.3 Especializagao na area de gerencia de recursos humanos 

De acordo com o grafico 3, 75% dos entrevistados nao possuem nenhuma especializagao 

na area de recursos humanos, o que nao e bom para o desenvolvimento da empresa, pois 

esse setor e bastante vulneravel e exige do gestor conhecimento especifico nessa area, 

para assim, organiza-lo e administra-lo com eficiencia. 
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• Sim 

Nao 

Grafico 03 - Especializagao em Recursos Humanos 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

4.1.4 Planejamento como auxilio a tomada de decisao 

Conforme demonstra o grafico 4, a maior parte das empresas (75%), respondeu que possui 

algum tipo de planejamento que os auxiliam na tomada de decisao, entre eles o tributario, 

financeiro, de producao e vendas, porem nenhum dos entrevistados mencionou o 

planejamento trabalhista, o que e preocupante, pois como ja apresentado e uma fen-amenta 

gerencial indispensavel para sobrevivencia das micro e pequenas empresas, uma vez que 

surge como alternativa para evitar e prevenir perdas com acoes trabalhistas, acidentes, 

multas ou ate mesmo indenizacoes que alem de causar problemas para empresa, so tern a 

prejudicar seu desenvolvimento. 
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• Sim 

Grafico 04 - Planejamento auxiliando a tomada de decisao 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

Fazendo uso do planejamento trabalhista, os administradores poderao reduzir seus custos, 

gerenciar suas atividades com mais eficiencia e seguranca, porque estarao se prevenindo 

de despesas inoportunas e principalmente problemas futuros com alguns de seus 

funcionarios ou com uma fiscalizacao nessa area. 

4.1.5 Responsavel pela area trabalhista da empresa 

Como mostra o grafico 5, das empresas entrevistadas 75% tern urn gerente como 

responsavel pela area trabalhista, e 25% e o proprio gestor quern administra, isso mostra 

que apesar de os empreendedores nao estarem capacitados para administrar seu proprio 

negocio, contratam outros profissionais para desempenhar essa funcao, o problema e que 

nem sempre procuram o profissional adequado, ou especializado. 
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• Gestor 

Gerente 

Grafico 05 - Responsavel pela area trabalhista 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

4.1.6 Formagao do responsavel pelo setor trabalhista 

O grafico 6 demonstra que 75% dos responsaveis pelo setor de recursos humanos possuem 

algum tipo de especializagao, e apenas 25% nao possui nenhuma preparagao para 

desempenhar tal fungao. 

£ essencial contratar urn profissional com devida instrucao para administrar com eficiencia 

esse setor, e se o gestor preferir pessoalmente assumir essa responsabilidade, e necessario 

que alem de se capacitar, esteja tambem sempre se atualizando, devido as constantes 

mudangas que ocorrem nesta area. 

S i m 

Ntao 

Grafico 06 - Especializagao na area trabalhista 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 
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4.1.7 Obediencia em relacao a legislacao Trabalhista 

Como mostra o grafico 7, 75% dos entrevistados, representando a maioria das empresas, 

responderam que seguem a legislacao trabalhista, porem 25% responderam que atende 

parcialmente, o que e preocupante, tendo em vista que as normas trabalhistas precisam ser 

seguidas por complete zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  SAT? 

Grafico 07 - Legislacao Trabalhista 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

4.1.8 Quantidade de funcionarios na empresa 

Como mostra o grafico 8, 50% possuem em seu estabelecimento uma media de 20 a 50 

funcionarios trabalhando para seu desenvolvimento, 25% de 51 a 99 e os outros 25% possui 

acima de 100 empregados. Urn dos criterios utilizado pelo SEBRAE para definir o tamanho 

de uma empresa esta baseado no numero de funcionarios, tomando como base essa 

informacao 75% das empresas sao classificadas como pequena empresa, confirmando o 

grafico 01 , que demonstrou que a maior parte das entrevistadas esta enquadrada como 

pequena empresa e apenas 25% como media. 
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Grafico 08 - Quantidade de Funcionarios 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

4.1.9 Horas extras 

Como mostra o grafico 9, em 75% das empresas existe a necessidade de pagar horas 

extras para aumentar sua produtividade, assim para evitar o acrescimo de despesas 

relativas ao pagamento dos adicionais de horas extras e seus reflexos sobre os encargos 

sociais, e importante fazer uso de algumas estrategias, entre elas a compensagao de horas, 

e para isso a empresa podera adotar o regime de Banco de Horas, que consequentemente 

reduzira os custos com mao de obra. Apenas 25% responderam que nao necessitam do uso 

de horas extras. 

Grafico 09 - Horas Extras 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 
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4.1.10 Banco de Horas como estrategia 

Conforme apresenta o grafico 10, embora o Banco de Horas funcione como uma estrategia 

para reducao de custo com a mao de obra e consequentemente com o alto valor da folha de 

pagamento, apenas 25% das empresas entrevistadas utilizam, as vezes, essa alternativa, 

25% nao sabem nem do que se trata, e 50% nao fazem uso do banco de horas, perdendo 

entao uma grande oportunidade de reduzir seus gastos com horas extras. Entretanto a 

empresa precisa observar a legislagao aplicavel ao Banco de Horas para assim evitar 

problemas futuros. 

Grafico 10 - Banco de Horas 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

4.1.11 Tipos de contrato de Trabalho 

Das empresas entrevistadas 100% responderam que quando contrata urn funcionario pela 

primeira vez, utilizam o contrato de experiencia, o que e bom para elas, pois o contrato de 

experiencia serve como instrumento de planejamento trabalhista, pois atraves dele o 

empregador tern a oportunidade de testar o novo empregado e verificar se ele possui o 

perfil, adequagao a funcao e se ele se ajusta a cultura de sua empresa, uma vez chegando 

ao seu termino, caso nao se adeque as exigencias, ele podera ser rescindido, sem o custo 

do pagamento do aviso previo e da multa de 40% do Fundo de Garantia por Tempo de 

Servigo. 
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4.1.12 Estagiarios na empresa 

Como demonstra o grafico 11, 50% das empresas entrevistadas possuem estagiarios em 

seu estabelecimento, os outros 50% responderam que nao possui estagiarios, perdendo 

entao uma oportunidade de obter uma consideravel reducao de custo com mao de obra. 

Como exposto anteriormente, contratar estagiarios e vantajoso devido a varios motivos, 

entre eles a nao existencia de vinculo empregaticio entre o estagiario e a empresa, alem de 

tambem nao precisar pagar encargos sociais como Contribuicao Sindical, PIS/PASEP, INSS 

ou FGTS, verbas rescisorias, e outras obrigacoes trabalhistas que a empresa assume em 

relacao ao contrato por prazo indeterminado. 

Grafico 11 - Estagiarios 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

4.1.13 - Lei do estagiario 

Como mostra o grafico 12, 75% dos entrevistados relataram que seguem o que a lei do 

estagio determina, e apenas 25% afirmaram que nao sabe o que essa lei determina. 

Antes de contratar algum estagiario, o administrador deve se informar melhor sobre o tudo 

que a lei do estagio estabelece, para assim evitar certos problemas com a justiga do 

trabalho. 
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Grafico 12 - Lei do Estagiario 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

4.1.14- Menor Aprendiz 

Das empresas entrevistadas nenhuma possui menor aprendiz em seu estabelecimento. E 

importante que antes de contratar urn menor aprendiz a empresa se informe sobre a 

legislacao que regulamenta essa funcao, alem disso, tambem e interessante que a 

administracao busque informagoes de profissionais adequados, para analisar se e vantajoso 

ou nao possuir menor aprendiz no seu estabelecimento. 

4.1.15 Capacitacao dos colaboradores da empresa 

Todas as empresas entrevistadas relataram que fomecem capacitacao para seus 

colaboradores conforme a necessidade. E importante que os gestores invistam nos seus 

funcionarios, procurando sempre orientar, treinar e capacitar, mantendo-os principalmente 

motivados e interessados no sucesso da organizacao. Alem disso, tambem e importante que 

exista bom relacionamento entre colaboradores e administradores. 

4.1.16 Tipos de riscos que os colaboradores estao mais sujeito 

De acordo com o grafico 13, 50% das empresas informaram que no seu local de trabalho 

seus colaboradores estao mais sujeitos a ruidos, 25% a maquinas perigosas e 25% nao 

estao expostos a qualquer tipo de risco. 
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A administracao precisa ter conhecimento que boa parte das atividades realizadas no 

ambiente de trabalho, expoe o trabalhador de forma direta ou indireta a certos riscos, como 

riscos ffsicos, quimicos, biologicos, ergonomicos e riscos de acidentes. Dai a importancia 

dos responsaveis pela empresa atender a todas as normas basicas de medicina e 

seguranca dos trabalhadores, e assim se prevenir de despesas com funcionarios ou 

problemas com a justica. 

Grafico 13 - Tipos de Riscos 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

4.1.17 Acidentes de trabalho 

Conforme apresenta o grafico 14, 75% responderam que seus colaboradores ja sofreram 

acidente no local de trabalho, isso mostra a importancia de tais empresas fornecerem 

equipamentos e materiais de segurancas a seus funcionarios, e assim evitar algum tipo 

acidentes de trabalho. Apenas 25% responderam que nunca houve algum tipo de acidente 

no local de trabalho. 

Tal informacao diverge da apresentada no grafico 16, no qual 50% das empresas 

entrevistadas informaram que seus funcionarios nao estavam expostos a qualquer tipo de 

risco no seu local de trabalho, isso demonstra por parte de uma das entrevistadas o 

desconhecimento ou descaso com as medidas de seguranca no trabalho, e tal ato 

proporcionou eventuais acidentes no local de trabalho. 
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Sim 

Nao 

Grafico 14 - Acidentes de Trabalho 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

£ importante ressaltar que toda empresa deve fornecer equipamentos de protecao 

individual, coletivo e adotar medidas de seguranca, pois como ja foi apresentado 

anteriormente, a seguranca e medicina do trabalho, sao de observancia obrigatoria para 

todas as empresas que possuam empregados regidos pela CLT. (NR 1-Disposigoes Gerais). 

4.1.18 Utiliza equipamentos de seguranca de acordo com a exigencia da legislacao 

trabalhistas 

De acordo com o grafico 15, 75% responderam que garantem a saude de seus 

colaboradores seguindo o que a Legislagao aplicada a seguranca e medicina do trabalho 

determina, entretanto, 25% responderam que so segue essa legislagao em parte, essa 

postura nao e boa nem para empresa, nem para o funcionario, pois essa atitude alem de 

colocar em risco a vida do funcionario, podera resultar tambem em inumeros prejuizos para 

a empresa. 
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4.1.19 Fer ias Dobradas 

Como mostra o grafico 16, 50% das empresas entrevistadas responderam que nunca 

pagaram ferias dobradas, no entanto os outros 50% disseram que ja pagaram ferias 

dobradas, informando tambem que tal fato ocorreu devido muito servico, e ate mesmo 

esquecimento. Isso demonstra a falta de organizacao e controle por parte da administracao, 

tal negligencia resultou em despesas desnecessarias. 
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4.1.20 Terce i r i zagao 

Como mostra o grafico 17, em relacao a utilizacao da terceirizagao nas empresas, 75% 

delas preferiram nao opinar, tal fato ocorreu porque segundo eles, nao possuem 

informagoes suficientes sobre esse assunto. Isso mostra que os proprios gestores 

desconhecem a utilidade da terceirizagao e sua reais vantagens. Apenas 25% responderam 

que acham inconveniente. 

Grafico 17 - Terceirizagao 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2009 

Conforme apresenta Sena (2009), a terceirizagao e a transferencia legal do desempenho de 

atividades-meio (aquelas nao essencias) de determinada empresa para outra, que executa 

as tarefas contratadas, de forma que nao se estabeleca vinculo empregaticio entre os 

empregados da contratada e a contratante. 

Entre as varias vantagens que a terceirizagao pode oferecer, pode-se destacar redugao dos 

custos da empresa, maior agilidade na entrega de seus produtos ou servigos e tambem 

mais competitividade. 

Diante disso, a terceirizagao aparece como uma ferramenta de gestao estrategica, cada vez 

mais utilizada pelas organizagoes que estao dispostas a aumentar sua capacidade de atrair 

e manter clientes. Neste sentido, ela e utilizada nao como uma solugao isolada para seus 

problemas e limitagoes, mas como uma estrategia administrativa que visa auxilia-las na 

concentragao de seus esforgos em suas atividades-fim e na obtengao de uma vantagem 

competitiva frente aos concorrentes. 
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5 CONSIDERAQOES FINAIS 

A presente pesquisa teve por objetivo verificar se os gestores das industrias de laticinios da 

cidade de Sousa-PB utilizam o planejamento trabalhista como ferramenta de auxilio a sua 

gestae Para alcancar esse proposito, foi aplicado, por meio de uma pesquisa de campo, urn 

questionario nas 4 (quatro) empresas de laticinios da cidade de Sousa-PB, conforme 

especificado anteriormente na metodologia desse trabalho. 

No atual cenario economico em que as empresas estao inseridas, podera alcancar sucesso, 

o empresario que enxergar os beneficios que o planejamento trabalhista pode oferecer a 

empresa. Neste sentido, percebe-se que para os gestores atender todas as normas 

trabalhistas e previdenciarias que norteia o ambiente empresarial, e consequentemente, 

reduzir custos com essa area de recursos humanos, e essencial que a administracao 

elabore urn planejamento trabalhista que trate todas as particularidades relacionadas a esse 

setor. 

De acordo com os resultados obtidos, constatou-se que embora algumas das empresas 

entrevistadas utilizem algumas estrategias em relacao a questoes trabalhistas, nenhuma 

delas possue urn planejamento trabalhista definido, perdendo entao os beneficios que esta 

ferramenta pode proporcionar a empresa, especialmente se trabalhado com outras formas 

de planejamento. 

Ainda em relacao aos resultados, verificou-se que 75% das empresas entrevistadas nao 

utilizam estrategias como alternativas para reducao de seus custos trabalhistas, entre elas, 

banco de horas, que na pesquisa foi comprovado que apenas 25% utilizam essa estrategia, 

apenas 50% fazem uso de contrato de trabalho mais economico como o estagio, sendo que 

nenhuma possui menor aprendiz. 

Em relacao as medidas de prevencao a risco no ambiente de trabalho, foi constatado que 

apesar das 75% das entrevistadas afirmarem que segue o que a legislacao pertinente ao 

assunto determina, tais medidas nao foram o suficiente para evitar acidentes no ambiente 

de trabalho, que conforme resultado da pesquisa, em 50% das empresas entrevistadas 

ocorreram acidentes de trabalho, demonstrando entao a necessidade dos gestores darem 

mais atencao a esse assunto. 

Como se percebe, tais resultados permitem inferir sobre possiveis causas de mortalidade 

precoce das micro e pequenas empresas, tal fato se evidencia pelo despreparo dos 

gestores, que ao se preocupar em fazer apenas um planejamento tributario para empresa, 
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se esquecem dos outros setores, a exemplo do trabalhista, do qual se nao for bem 

administrado e planejado, tambem podera ocasionar serios prejuizos a organizacao. 

Assim, devido a grande relevancia do tema abordado, e a pouca bibliografia pertinente a 

esse assunto de planejamento trabalhista, a pesquisa teve por finalidade principal 

proporcionar contribuigoes significativas, tanto para as empresas pesquisadas, como para o 

meio academico, uma vez que se pretende informa-los dos resultados aqui aferidos. 

Diante disso, recomenda-se fazer uso do planejamento trabalhista como ferramenta de 

auxilio a gestao, e fica a sugestao da continuidade e aprofundamento desse trabalho no 

qual se for ampliado, podera contribuir efetivamente no processo decisorio nao somente das 

micro e pequenas empresas da cidade de Sousa-PB, mas, sobretudo do ambiente 

empresarial em geral. 
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U F C G 

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L DE CAMPINA G R A N D E 

C E N T R O D E C I E N C I A S J U R I D I C A S E S O C I A I S 

UN IDADE A C A D E M I C A D E C I E N C I A S C O N T A B E I S 

C A R T A D E A P R E S E N T A Q A O 

Sousa, PB, 27 de outubro de 2009 

Prezado Empresario, 

Apresento a aluna E d n a Maria de Melo, regularmente matriculada no Curso 

de Ciencias Contabeis da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, 

matr icula: 60523844, a qual precisa de algumas informagoes acerca do setor 

trabalhista de sua empresa. 

A discente esta desenvolvendo seu trabalho de conclusao de curso e 

necessita de sua valiosa contr ibuicao, pois os dados obtidos da sua empresa 

servirao como amostra de sua pesquisa. 

E nosso compromisso tratar com responsabi l idade e confiabil idade todas as 

informagoes prestadas neste questionario que servirao de base para um estudo das 

informagoes do setor trabalhista, geradas nas Empresas de Laticinios no Municipio 

de Sousa, PB. 

Ass im, solicitamos sua colaboragao para que possamos tentar cumprir nosso 

objetivo. 

Atenciosamente, 

Francisco Dinarte de Sousa Fernandes 

Orientador e 

Prof, do curso de Ciencias Contabeis - UFCG 

Matricula SIAPE: 3413954 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS 

COORDENAQAO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS 

Protocolo de Recebimento de Questionario 

E m p r e s a : . 

Confirmo o recebimento do questionario aplicado pela aluna Edna Maria de Melo do 

Curso de Ciencias contabeis da UFCG de Sousa-PB para saber se os gestores das 

empresas de Laticinios da cidade Sousa-PB, util izam o planejamento trabalhista 

como auxil io a tomada de decisao, tendo por objetivo apenas obter a lgumas 

informagoes necessarias para concluir seu trabalho de conclusao de curso. 

Sousa-PB, de de 2009 

Responsavel 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS 

COORDENAQAO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS 

Q u e s t i o n a r i o 

Os gestores das empresas de Laticinios da cidade Sousa-PB, utilizam o planejamento 
trabalhista como auxilio a tomada de decisao: 

01 - Porte da empresa: 

( ) Micro ( ) Pequeno ( ) Media ( )Grande ( ) Nao sabe 

02- Principais fontes de informagoes do gestor: 

( ) Contador ( ) Internet ( ) Boletins Informativos ( )Revistas Tecnicas ( ) Outros 
Se a resposta for outros, quais? 

03- Possui alguma especializagao na area de gerencia de recursos humanos: 
( ) Sim ( ) Nao 

Se a resposta for sim qual? 

04- A empresa faz uso de algum planejamento que auxilia na tomada de decisao: 

( ) Sim ( ) Nao 

Se a resposta for sim qual(s)? 

05- Quem e o responsavel pela area trabalhista da empresa: 

( ) O proprio Gestor ( ) Gerente ( ) Diretor ( ) Outro ( ) Nao Possui 

responsavel 

06- A pessoa responsavel pelo setor trabalhista possui alguma especialidade para 

desempenhar essa fungao: 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Nao sabe 

Se a resposta for sim qual? 

07- Existe obediencia em relagao a legislagao Trabalhista em vigencia: 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Em parte ( ) Prefere nao Informar 

08- 14- Quantidade de funcionarios na empresa: 

( ) D e l a 20 ( ) De 21 a 50 ( ) De 51 a 100 ( )Ac imade100 

09- Existe o uso de hora extra com frequencia na sua empresa: 

( ) Sim ( ) Nao 

Se sim quantas horas extras? 

10- A empresa utiliza Banco de Horas como estrategia de redugao de gastos com horas 

extras: 
( ) Sim ( ) Nao ( ) As vezes ( ) Nao sei do que se trata 

11- Ao contratar um funcionario pela primeira vez que tipo de contrato a empresa utiliza: 

( ) Contrato de experiencia ( ) Contrato por prazo determinado 
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( ) Contrato por tempo indeterminado ( ) Nao sabe informar 

12- Atualmente possui estagiarios na empresa: 

( ) Sim ( ) Nao 

Se a resposta for sim quantos ? 

13- Em relacao a lei do estagiario: 

( ) Segue o que ela determina ( ) Apenas ouviu falar ( )Nunca ouviu falar nessa lei 

14- A empresa possui menor aprendiz 

( ) Sim ( ) Nao 

Se a resposta for nao, porque ? 

15- Em que frequencia existe treinamento para os colaboradores da empresa: 

( ) So quando e contratado ( ) Conforme a necessidade ( ) Sempre ( ) Nunca 

16- No seu local de trabalho que tipo de riscos seus colaboradores estao mais sujeito: 

( ) lluminacao ( ) Ruido ( ) Vibracoes ( ) Maquinas Perigosas ( ) Nenhum risco 

17- Alguma vez seus colaboradores ja sofreram algum acidente no local de trabalho? 

( ) Sim ( ) Nao 

Se sim, quantos? 

18- Procura garantir a seguranga de seus colaboradores utilizando equipamentos de trabalho 

seguros de acordo com a exigencia da legislagao trabalhistas? 

( ) Sim ( ) Nao ( ) Em parte ( ) Prefere nao Informar 

19- Ja pagou ferias dobradas a algum de seus funcionarios: 

( ) Sim ( ) Nao 

Se sim porque? _ 

20 Em relagao a utilizagao da terceirizagao, o gestor considera: 

( ) Vantajosa ( ) Inconveniente ( ) Conhece pouco ( ) Nunca ouviu falar ( )prefere 

nao opinar 


