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TERCEIRIZACAO, CRISE E ACUMULACAO DE CAPITAL: S E U S 

E F E I T O S NA COPENE EM CAMACARI-BA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jossel Borges Santos* 

Orientador: Prof. Dr. Manoel Luiz Malaguti** 

RESUMO 

Esta dissertacao de mcstrado tcm o objctivo dc aprecnder algumas 

das transformacoes mais recentes incidentes no modo de producao 

capitalista. A analise da terceirizacao da empresa C O P E N E serve 

de apoio na construcao de nossos juizos de valores frente aos 

imperativos do novo padrao de acumulacao, conduzindo-nos a 

critica dos efeitos das inovacoes tecnicas e oreanizacionais para os 

trabalhadores e movimento sindical da sociedade capitalista 

contemporanea. 



6 

SUMARIO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L1STA DE TABELASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 

INTRODUCAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9 

1. DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA: EXPANSAO E CRISESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 15 

1.1. Expansao do Pos-Guerra 75 

1.2. O Capitalismo e suas Crises 22 

1.2.1 As Particularidades da Recessao de 1974-1975 25 

1.2.2. 0 Brasil no Contexlo da Crise 30 

2 . EM BUSCA DO VIGOR PERDIDO 34 

2.1. As Revolucoes Tecnico-Cientificas 36 

2.2. O Papel da Gerencia no Capitalismo 44 

2.3. A Reestruturacao Destrutiva 50 

2.3.1. A Ideologia da Globalizacao 54 

2.3.2. Neoliberalismo: O Podcr de uma Retorica Vazia 58 

2.4 . O Brasil em Busca de uma Insercao Acritica: A Caminho do ^ 

"Consenso" 

3. A TERCEIRIZACAO NA PETROQLUMICA COPENE (CAMAQARI- 72 

BA) E SUAS REPERCUSOES 

3.1 Terceirizagao: Uma Estrategia Emergente de Competitividade 72 

3.1.1. Aonde Esta a Similaridade com o Modelo Japones de Gestao? 74 

3.1.2. Superacao ou Novo Taylorismo? 79 

3.1.3. Horizontalizacao da Produ^ao e Concentra^o de Capital 82 

3.1.4. Terceirizacao: Uma Abordagem da Experiencia Brasileira 84 

3.2. A Terceirizacao da COPENE 87 

3.2.1. Um Breve Historico da Implantacao do Polo Petroquimico de gy 

Camacari-Ba e da COPENE 

3.2.2. A Terceirizacao das Atividades da COPENE 90 



7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3. Terceirizacao: Precarizacao e Instabilidade Para o Mundo do 

Trabalho 

4. OS EFEITOS DA TERCEIRIZACAO PARA O MOVIMENTO 

SINDICAL 

4.1. Sindicalismo. Confronto e Representacao ClassistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 112 

4.1.1 A Experiencia do Sindiquimica 118 

4.2. Reestruturacao Produtiva e Terceirizacao: Os Limites da 

Representatividade 

4.2.1. O Sindiquimica frente a Terceirizacao 123 

5. CONSIDERACOES FINA1S 128 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 132 

7. ANEXOS 140 



Lista de Tabelas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabcla 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA : Taxa de Crescimento do Produto Interno Bruto dos Paises 

Industrializados (1966-1975) 

Tabcla 2 : Participacao do Emprego na Administracao Piiblica, Paises 

Selecionados (1960-1980) 

Tabela 3 : Brasil: Taxa de Crescimento do produto ( 196S-1973) 

Tabela 4 : America latina: Desembolso Total da Divida Externa (Saldo no 

final do ano em US bilhoes (1978-1984) 

Tabela 5 : Taxas de Desemprego em Algumas Capitais Brasileiras (1983-

1995) 

Tabela 6: Populacao Ocupada por Setor de Atividade, Regiao 

Metropolitana de Salvador (1990-1995) 

Tabela 7: Populacao Ocupada por Posicao na Ocupacao, Regiao 

Metropolitana de Salvador (1990-1995) 



9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A acumulacao e a conccntracao que a acompanha estao dispersas em rnuitos pernios 

e. alem disso. o aumcnlo dos capitals em funcionamento e esionado pela formacao 

de novos e pela fragmcntacao dc capitals cxistcntcs. Por isso. a acumulacao aparece, 

de um lado. atraves da conccntracao crcsccntc dos meios de producao e do comando 

sobre o trabalho. e. de outro. atraves da repulsao rcciproca de rnuitos capitais 

individuals." 

Karl Marx zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O capitalismo tornou-se um velho conhecido nosso atraves de algumas antigas 

caracteristicas que sobreviveram ao seu desenvolvimento. Assim, as relacoes de troca, 

o trabalho assalariado e a moeda integram e conformam relacoes sociais que 

pcrpassam, de ontem ate hoje, a esfera do dominio do capital. Por outro lado, um 

continuado processo de transformacoes conjunturais e estruturais, no seio das relacoes 

sociais capitalistas, nos guia para a dificil mas recompensadora tarefa de investigacao 

das particularidades do modo de producao que inaugurou a sociedade modema. 

A acumulacao de capital e o resultado da procura de lucros pelos empresarios 

capitalistas. Em se tratando de um modo de producao dependente, em larga escala, do 

mercado, tem-se como resultado a competicao entre particulares, que, por sua vez, 

impulsiona incessantes processos de inovacoes tecnica e organizacional que tern 

como finalidade proporcionar lucros crescentes. 

O presente trabalho procura sua insercao em uma serie de indagacoes que surgem no 

bojo das transformacoes da producao mundial. Um longo periodo de crise do capital 

parece apontar novas tendencias no padrao tecnologico, na organizacao da producao e 

do trabalho, redefinindo o modelo de acumulacao, sendo seguido por um conjunto de 

inquietacoes para o conjunto da populacao, em particular para os trabalhadores. 

Pode-se perceber que partilhar deste debate, ainda em gestacao, a partir dos reflexos 

socio-economicos da implementacao de novas tecnologias e novas formas de gestao, 

nao coaduna com a aceitacao de afirmacoes irrefutaveis, mas deve atender a um 

esforco cientifico que se constroi a partir do dialogo e do confronto. 

Os efeitos progressives que pressupoem o avanco tecnologico, em nossa opiniao, 

deveriam concorrer para o pleno desenvolvimento do espirito humano. Com base 
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nesse desejo ainda irrealizado, trilharemos o caminho da apreensao das conseqiiencias 

das inovacoes tecnicas e organizacionais com uma forte conviccao de que as 

transformacoes em voga muito mais estorvam do que concorrem para o 

desenvolvimento das forcas produtivas, provocando exclusao e alargando o fosso 

social entre as classes e camadas sociais. 

A indignacao com a deterioracao dos padroes de vida das grandes massas e com a 

accntuacao da miseria no mundo capitalista nao sao aqui enunciadas como uma 

constatacao de carater fatalista, mas sim como uma percepcao de dinamicas sociais e 

economicas que parecem ser increntes a historia do capitalismo, tanto nas suas formas 

classicas (concorrenciais) quanto em seu momento monopolista. 

A nossa investigacao pretende acompanhar as tendencias ciclicas do capitalismo 

representadas pela antitese acumulacao/crise. Pretendemos, ainda, inserir neste debate 

sobre os dcsdobramentos da crise capitalista, a conseqiiente configuracao de um novo 

modelo de acumulacao: a acumulac&o flexivel. A compreensSo de que as forcas 

impulsionadoras do modo de producao capitalista trazem consigo uma grande carga 

de abstracao conduz-nos a privilegiar um estudo de caso. Nesse sentido, faremos todo 

esforco para expressar nossos juizos conceituais sobre as relacoes de producao 

capitalista atraves da observacao dos efeitos da terceirizacao na Companhia 

Petroquimica do Nordeste (COPENE) — empresa inserida em um setor de ponta da 

producao capitalista, sujeito a concorrencia intercapitalista e submetida as novas 

imposicoes tecnologicas e organizacionais das sociedades ocidentais contemporaneas. 

O polo petroquimico de Camacari-Ba assume um papel de destaque frente ao mercado 

de trabalho da regiao metropolitana de Salvador, e a petroquimica COPENE, 

enquanto pioneira do empreendimento, assume o papel central de distribuidora de 

materias-primas. Sendo o segundo polo petroquimico do Brasil, e estando entre os 

grandes projetos dos militares — que pretendiam colocar o Brasil no circulo das 

grandes economias mundiais —, podemos deduzir a importancia da petroquimica de 

Camacari-Ba para o desenvolvimento capitalista do Brasil e do Nordeste. 

A externalizacao de atividades, conhecida mundialmente como out-sorcing, vem 

sendo adotada, com especificidades regionais, nos varios recantos do mundo 

capitalista. Nao e nosso intuito menosprezar as particularidades da terceirizacao nos 

paises do Norte. No entanto, por razoes de concisao, faremos aqui apenas breves zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Terceinza?ao, Cnse e Acumula?ao de Capital: seus eleilos na COPENE em Cama;an-Ba 
Jossel SANTOS. 1999 
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refercncias — e apenas quando for estritamente necessario — as singularidades 

tecnico-organizacionais da terceirizacao nos paises desenvolvidos. Nosso intuito 

primeiro e. portanto, investigar o que se passa num setor especifico da economia 

brasileira. pretendendo apreender a importancia da terceirizacao na conformacao dos 

contomos da dinamica acumulativa recente da petroquimica COPENE. 

Atraves de pesquisa realizada em varias visitas a fabrica de Camacari-Ba, foram 

efetivadas entrevistas e questionarios com membros da gerencia, diretoria do sindicato 

e trabalhadores cnvolvidos. Nesse projeto, contamos tambem com o auxilio de 

periodicos rcgionais e nacionais. Ainda que as visitas a fabrica tenham transcorrido no 

ano de 1996, colhendo os resultados da reestruturacao verificados, principalmente, na 

primeira metade da decada de 90, as reflexoes entao suscitadas levam-nos a crer que 

se trata de um processo cujos efeitos prolongam-se por toda a decada, sendo inclusive 

facilmcnte vislumbrados por alguns indicadores: evolucao do indice de desemprego, 

da informalidade e da precariedade das condic5es de trabalho. 

Dentre praticas competitivas adotadas pelas empresas brasileiras situa-se a 

subcontratacao de atividades. Essas novas formas de gestao tern sido ate mesmo 

apontadas como uma ruptura com as normas tradicionais da organizacao capitalista 

do trabalho. Pretende-se aqui evidenciar, ao contrario do que e apregoado na midia e 

pclos consultores e demais propagandistas das novas formas de gestao, que a 

terceirizacao que vem sendo adotada na estrutura produtiva brasileira caracteriza-se, 

basicamente, por uma disfarcada reducao dos custos do trabalho: reducao da 

participacao relativa do trabalho na producao na grandes empresas contratantes (por 

meio da eliminacao de postos de trabalho); reducao dos salarios diretos (inexistencia 

de reajustes compensatorios dos residuos inflacionarios nas empresas contratadas); 

reducao do salarios indiretos (pelo nao pagamento dos encargos sociais e outras 

vantagens trabalhistas pelas terceiras) ou, ainda, transformacao de boa parte do capital 

fixo das contratadas em capital circulante (pela desativacao de departamentos e 

armazens etc.). 

A terceirizacao, enquanto estrategia de competitividade, tem sido acompanhada de 

normas organizacionais complementares, como o "CCQ" (gestao participativa) e o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"just -in-t im e", copiadas das formas de gestao japonesas, juntamente com a automacao 

crescente da producao. Logo, extrai-se dai o leque de opcoes metodologicas que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Terceirizacao. Cnse e Acumulacao de Capital* seus efeitos na COPENE em Camacan-Ba 
Jossel SANTOS. 1999 
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podem dcspontar deste tenia novo, inquietanle e. definitivamente. com perspectivas 

teoricas e praticas ainda inconclush as. 

Uma opcao metodologica interessada em compreender os nexos da subcontratacao 

das atividades-meio com o mercado de trabalho deriva. certamente, de um raciocinio 

valorativo. Uma forma de pensar em que a reivindicacao por uma maior participacao 

dos trabalhadores no fruto da producao, atraves da diminuicao da marginalizapao 

social, da desaceleracao das taxas de desemprego, da humanizacao das formas 

precarias de trabalho (trabalho parcial e trabalho tcmporario) e da reapropriacao das 

conquistas sociais sao valorcs necessarios e fundamentais, tanto para a elaboracao de 

diagnosticos quanto para a apresentacao de propostas socio-economicaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA alternativas. 

O processo em curso, alem de atingir diretamente os trabalhadores, reflete-se na a^ao 

politica dos sindicatos, ja que percebemos que a atual esfera de atuacao dos sindicatos 

segue uma tendencia defensiva mundial, restringindo bastante suas reivindicafoes, 

contentando-se basicamente com a manutencao dos niveis de emprego e com a 

participacao dos trabalhadores nas transformacoes em andamento. Cabe-nos 

apreender se a posicao defensiva dos sindicatos e derivada de uma certa impotcncia 

ou devida a um desvio oportunista/pragmdtico reccnte (ou uma combinacao de 

ambas). conduzindo-os a abandonar o scu carater de orgaos representatives de classe, 

assumindo desde entao um modelo de representacao corporativista por demais 

emaranhado no jogo das negociacoes possiveis em uma sociedade de mercado — que 

acabam resultando em alguma forma de alianca com as empresas e o Estado. 

O momento atual nao parece constituir nenhuma anomalia, embora tenha 

cspecificidades que nos interessam pela magnitude que assumem as repercussoes das 

inovacoes recentes. O capitalismo, desde seus primordios, tern sido caracterizado por 

uma forma ciclica de desenvolvimento, ligando fases de expansao com contrafao e 

crise. A primeira grande crise do capital, nos anos 70 do seculo XIX, da lugar a uma 

serie de inovacoes tecnicas e a consolidacao da "organizacao cientifica do trabalho", 

as quais, em conjunto, dao impulso a uma nova fase de expansao do capital. Assim, 

progresso tecnico e reordenamento organizacional sao movimentos intrinsecos a 

logica do capitalismo. Por isso, devem ser compreendidos atraves da razao de ser 

desse modo de producao, ou melhor, atraves da concretizacao do fluxo (D-

M....P....M'-D') como processo ininterrupto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Terceirizacao. Cnse e Acumulacao de Capital: seus efeitos na COPENE em Camacan-Ba 
Jossel SANTOS. 1999 
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Se acumulacao e a regra maxima do capitalismo, faz-se impossivel compreender o 

continuo impulso a valorizacao do capital sem considerar a concorrencia 

intcrcapitalista. Desta forma, a concorrencia obriga os empresarios a um grande 

esforco na exccucao utilizacao de inova^oes tecnicas e organizacionais. Portanto, ao 

contrario do espanto desencadeado a partir da generalizacao das inovacSes no seio do 

modo de producao capitalista, seria mais legitimo considera-las como esclarecedoras 

de uma logica que tern como maxima a expansao do capital. Ainda que conscientes do 

carater ciclico do desenvolvimento do capitalismo, nao nos sentimos seguros para 

apontar tendencias dcfinitivas, seja de um novo momento de crescimento acelerado, 

de final de crise ou. ainda. de crise final do capitalismo, pois dcterminismos e 

fatalismos tern sido, constantemente, desautorizados pela historia. 

Cabe salientar que o esforco empreendido neste texto sera no sentido de compreender 

que a logica do capital esta alicercada no seu processo de valorizacao, procurando 

deixar claro que a reestruturacao encontra sua razao de ser em uma logica que n3o se 

pode identificar, de forma alguma, com o aprimoramento do bem-estar social, mas 

sim, com acumulacao, concentracao e centralizacao de capitals: movimentos que 

impulsionam o desenvolvimento do capitalismo. 

Se e verdadeira a afirmacao que o capitalismo nunca se constituiu a partir de uma 

perspectiva de generalizacao dos frutos da producao ao conjunto da sociedade — e 

sim da dualidade contraditoria e central entre capital e trabalho —, tambem e fato que 

como consequencia do acirramento das lutas sociais, e em uma conjuntura 

caracterizada por projetos alternatives de sociedade, favoreceu-se um padrao de 

desenvolvimento em que foram associadas acumulacao e consumo de massas, 

garantindo ao mundo do trabalho algumas conquistas sociais e menor instabilidade no 

emprego. 

Os estudos dos resultados da reestruturacao, em particular dos efeitos da terceirizacao 

no mercado de trabalho, procuram inquirir a quebra de uma suposta estabilidade que 

os trabalhadores conquistaram na expansao do pos-guerra (as conquistas estao 

associadas com os beneficios dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA walfare state), assim como a renovada situacao de 

inseguranca do mercado de trabalho e a fragilizacao dos orgaos representatives dos 

trabalhadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tercemzacao. Cnse e Acumulacao de Capital: seus efeitos na COPENE em Camacan-Ba 
Jossel SANTOS, 1999 
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Nossa investigacao esta comprometida com uma opcao metodologica que privilegia 

os produtores diretos. Portanto, sempre que se fizer necessario, denunciaremos a 

dcterioracao do padrao de vida dos trabalhadores em virtude da reestruturacao do 

trabalho ora em curso. Entretanto, cabe salientar, empreenderemos esforcos objetivos 

visando a dcmonstracao de nossas hipoteses de trabalho. 

Para tanto. procurar-se-a. a partir de um esforco logico-dialetico, apreender alguns 

fendmcnos da superficie da sociedade, desnudando assim o veu que encobre a 

compreensao destes mesmos fenomenos. numa tentativa de desmistificacao do 

tratamcnto fetichista que acompanha a divulga^ao positiva das modificacoes na 

estrutura produtiva que tanto tern contribuido para a precarizacao das condicoes de 

trabalho. 

Assim, a ordem de exposicSo deve partir da producao, com suas interdependencias 

internas c vicissitudes, ate alcancar fenomenos que se referem a cotidianidade, com 

suas aflicoes e esperancas. 

0 primciro capitulo tern, como delimitacao, uma observacao da producao capitalista 

nas ultimas decadas. Ali se faz um breve relato da expansao capitalista do pos-guerra 

e da irrupcao da ultima crise do capital, para, a partir dai, em um segundo capitulo, 

explorar os esforcos capitalistas de acumulacao empreendidos a partir da decada de 

70. Uma acumulacao recente que utiliza e aperfeicoa inovacoes tecnologicas baseadas 

na microeletronica, assim como formas de gestao condizentes e harmonicas. 

Buscamos, assim, apreender a formalizacao do novo modelo de acumulacao, 

conhecido mundialmente pela sua maior flexibilidade nas relacoes capital/trabalho. 

Ainda ncste capitulo, serao retratados os diferentes estagios de insercao dos paises e 

regioes na producao capitalista. 

O terceiro capitulo sera dedicado a analise do estudo de caso, tendo como objetivo 

essencial apontar os efeitos da terceirizacao na COPENE, chamando sempre a atencao 

para os desdobramentos das gestoes modemas no mercado de trabalho. Por ultimo, 

retrataremos as consequencias das inovacoes para o movimento sindical, em particular 

o Sindiquimica (na Bahia), procurando indicar as formas pelas quais o movimento dos 

trabalhadores tern esbocado sua acao e o papel que joga as inovacoes organizacionais 

na correlacao de forcas entre capitalistas e trabalhadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO I 

1. Desenvolvimento Capitalista : Expansao e Cr ises 

1.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Expansao do Pos-Guerra 

0 periodo que se segue apos a II Guerra Mundial inaugura a chamada era de ouro no 

capitalismo. Isso se da a partir da irradiacao do desenvolvimento capitalista aos tres 

cantos do mundo. Entretanto este movimento nao produz uniformidades, pelo 

contrario. o desenvolvimento capitalista evidencia os diferentes estagios de evolucao 

cm que se encontram os paises capitalistas - acumulacao, concentracao de renda, 

indices de pobreza, entre outros indicadores - , os quais variam de acordo com a 

diversificacao de recursos dos paises, da correlacao de forcas dentro da sociedade, 

entre outros aspectos. 

A concentracao crescente de capital no modo de producao capitalista fomenta 

disputas entre as nacoes, que podem variar desde conflitos regionais a guerras 

mundiais. Essa tendencia de internacionalizac&o do capital e ferrenha disputa de 

territorios entre grupos economicos e nacoes capitalistas reflete a necessidade dos 

paises capitalistas de ampliar seus mercados, o que deve ser compreendido a partir da 

logica expansiva do sistema. ou seja, o carater continuo da valorizacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A cpoca do capitalismo contcmpordneo mostra-nos que se estao a estabelecer 

detcrminadas relacoes entre os grupos capitalistas com base na partilha economica 

do mundo, e que, ao mesmo tempo, em ligacao com isto, se estao a estabelecer entre 

os grupos politicos, entre os Estados, determinadas relacoes com base na partilha 

territorial do mundo, na luta pelas coldnias, na luta pelo territorio economico"1 

O periodo de guerra, por conseguinte, inaugura uma fase de desvalorizacao de capital 

(destruicao de forcas produtivas), que por sua vez abre a possibilidade de uma fase 

posterior de expansao. E razoavel admitir que outras determinacoes que nao sejam 

economicas influenciem no desencadeamento das guerras, quais sejam, 

determinacoes culturais, etnicas e inclusive personalisticas. No entanto, tais 

interferencias nao prejudicam a analise, ja que nao destroem ou modificam a logica 

do desenvolvimento economico capitalista. 

1 LEN1NE, 1986. 
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O mundo pos-II Guerra Mundial inaugurou uma fase expansiva sem precedentes. O 

confliio mundial deixou a Europa arrasada, por outro lado, deixou os Estados Unidos 

da America na situacao de potencia mundial, pois aquele pais teve como tarefa 

promover as bases para um novo periodo de expansao da acumulacao de capital. Os 

E.U.A cncarregaram-se de reconstruir a Europa em ruinas; para isto empreenderam 

uma rcforma financeira atraves do sistema dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bretoon Woods, responsavel pela 

criacao de bancos de financiamento como o Banco Mundial (BIRD) e o Fundo 

Monetario Intemacional (FMI), enfim. responsavel pelas condicoes institucionais que 

garantiram a estabilidade necessaria para uma nova fase de crescimento. 

O fato do periodo inaugurado no pos-guerra ser considerado, por diversos analistas, 

como a formalizacao do modelo de desenvolvimento americano nao acontece 

fortuitamente. E consequencia da percepcao que pode ser extraida da economia 

americana no final da guerra: os Estados Unidos sairam da guerra sem danos 

materiais e com mais capacidade produtiva se comparados com todos os outros 

paises. Alem disso, em seu territorio encontrava-se a maior reserva de ouro ( lastro 

monetario) do mundo. E a partir de sua superioridade economica que os Estados 

Unidos vao reunir as condicoes para organizar, como nacao hegemonica, a nova fase 

de expansao do capital. 

Passando por uma discussao teorica que envolveu economistas do porte de Jonh 

Maynard Keynes, inaugura-se a fase de um reordenamento do mercado financeiro, 

reordenamento essencial para o desencadeamento de uma fase duradoura de expansao 

da producao material. 

Na sucessao dos debates, os Estados Unidos, na afirmacao da sua hegemonia, reiinem 

em 1944, na cidade americana de Bretton Woods, uma comissao que tern como meta o 

estabelecimento de regras para o mercado financeiro intemacional: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Como se sabe, em quase todos os casos onde a posicao initial do governo norte-

americano diferiu daquela sustentada pela Gra-Bretanha, os Estatutos do Fundo 

Monetario International refletiram as propostas do primeiro , o que era inevitdvel, 

dado o relativo poder financeiro, economico e politico dos Estados Unidos e Gra-

Bretanha na epoca. ( )" 

2 SUNKEL c GRIFFITH-JONES, 1986, p.46. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Parecc-nos claro que existiam contingencias geo-politicas para justificar um esforco 

de reconstrucao da Europa, arrasada pela guerra, e abrir caminho para um novo 

periodo de acumulacao de capital ( a guerra fria a esta altura ja e uma realidade, e a 

possibilidade de outras nacoes europeias aderirem ao bloco socialista nao era vista 

com bons olhos). 

Na reuniao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brciton Woods foram criados organismos de financiamentos publicos 

(FMI e BIRD), estabelecendo o dolar como moeda conversivel em ouro (1 onca de 

ouro- 35 dolares). Enfim, estabeleceram-se regras com o objetivo de afastar os riscos 

da instabilidade financeira e monetaria, ainda tao presentes nas expectativas dos 

capitalistas que sobreviveram a grande depressao de 1929. 

Na verdade a introducao de regulacoes politicas nos marcos do capitalismo e anterior 

ao pos-guerra, embora frageis e menos ambiciosas. A regulacao de carater 

concorrencial, por exemplo, prevalece no periodo anterior a crise de 1929. No periodo 

que sucede a crise de 1929 os investimentos publicos apresentam-se como forte 

instrumcnto anti-ciclico. 0 ponto de partida desta nova nuance no capitalismo foi o 

"New Deal", implantado em 1933 durante o governo de Roosevelt. Em seguida, com 

a verificacao empirica da intervencao do Estado na esfera produtiva, Keynes escreve, 

em 1936, "A Tcoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda", no qual aponta como 

elemento essencial de sua analise o problema da demanda efetiva, mostrando a 

existencia de uma relacao entre insuficiencia de demanda e a instabilidade do sistema, 

e apontando o investimento publico como um catalisador anti-depressivo. 

Sem diivida, o periodo do boom capitalista, que se estende de 1945 ate o final da 

decada de 60, foi um periodo marcado por politicas economicas inspiradas nas teses 

keynesianas, fundamentalmente: 1) politicas de credito expansionistas, geradoras de 

uma demanda efetiva sem correspondencia com a producao real e, consequentemente, 

produtora de inflacao, diminuicao do poder aquisitivo das camadas assalariadas e 

aumento das taxas de lucros; 2) politicas fiscais, cuja eficiencia observa-se em sua 

capacidade de adiar por um longo periodo uma nova crise de superproducao de 

mercadorias (amenizando a diminuicao do poder aquisitivo dos salarios pelo acesso 

facilitado ao credito) e subsidiando o aumento do consumo produtivo e improdutivo 

das camadas possuidoras mais abastadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A compreensao do sistema dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bret ton Hoods c fundamental para o esclarecimento 

teorico desta fase de desenvolvimento capitalista. onde a acao do Estado engendra as 

bases institucionais para a estabilidade dos investimcntos e ondezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e construido um forte 

sistema de protecao social nos paises do Norte, tal como previdencia social e 

aumento de investimentos na area de saude e educacao. alargando assim 

(indiretamente) os horizontes de consumo das camadas trabalhadoras menos 

favorecidas. Embora tenha ocorrido uma significativa modificacao da estrutura 

ocupacional e dos niveis de renda nos paises do Sul. estes nao foram contemplados 

pelos bencficos do Wclfcre State (embora a idcologia do mcsmo scja ainda dominante 

nos meios progressistas dos paises do terceiro-mundo). 

Juntamente com a acao reguladora do Estado, tambem ganha forca a 

multinacionalizacao e transnacionalizacao das empresas, que merecem destaque no 

periodo de expansao capitalista inaugurado no pos-guerra. 

E verdade que o capitalismo e intemacional desde a sua genese, pois, com o seu 

advento, surge um comercio mundial que passa a ser elemento imprescindivel para 

seu desenvolvimento. Entretanto a intemacionalizacao da producao e um fenomeno 

recente, largamente facilitado pelo advento do sistema financeiro intemacional 

publico consolidado cm 1944. A multinacionalizacao das empresas passa a ser a nova 

estrategica compctitiva. possibilitando uma recupcracao mais rapida da Europa e 

fomentando a industrializacao de uma boa parte do Sul capitalista, o que implica uma 

configuracao diferente da divisao intemacional do trabalho. 

A logica da valorizacao em si mesma acirra a competicao e traduz-se em uma luta 

pelo aumento da lucratividade. Desta forma, a diferenciacao dos custos de producao, 

particularmente, do valor da forca de trabalho nos E.U.A e Europa e um forte 

indicador para justificar o investimento direto na Europa, onde, naquele momento, era 

notorio que os salarios eram menores e as jomadas de trabalho eram mais longas.3 

Uma discussao exaustiva sobre as decisocs que desencadeiam uma estratcgia compctitiva que privilegia o 

investimento direto. cm dctrimcmo do comercio entre as nacoes (exportacocs c importacocs) pode scr encontrada 

cm MICHALET.,198?. P. 135 a 180. A literatura sobre o assunto aprcscnta divergencias para a compreensao dos 

moti\os que influcnciam as decisocs do investimento direto, mas apesar das limitacocs que possam cstar prcscntes 

em algumas destas analiscs. todas clas justificam a busca de vantagens compctitivas como componente 

dctcrminante nas decisocs de investimento direto. quais sejam : comcrciais, dcvido as limitacocs tarifarias ou os 

custos altos de transporte; tccnologicas; ou diferenciacao dos custos dc producao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Terceiniacao. Cnse e Acumulacao de Capital seus eteitos na COPENE em Camacan-Ba 
Jossel SANTOS, 1999 



10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E assim que se da uma onda expansiva de investimentos. estendendo-se da Europa 

para os paises do Sul capitalista, ja que ali se constituia uma excelente fonte de 

investimento, dados os baixos custos da forca de trabalho e de materias-primas; isso 

sem falar nos avancos tambem diferenciados dos movimentos sindicais, das 

oruani/acdes nao-governamcntais e dos partidos politicos de esquerda. Porem, e bom 

que se dcixe claro, o avanco da intcmacionalizacao nao minimiza as diferencas entre 

os diversos paises capitalistas, mas, ao contrario. concorre para evidenciar o carater 

combinado e desigual do capitalismo. Os paises de niveis medios de industrializacao 

do sul capitalista sao marcados por cstruturas de renda muito mais concentradas do 

que as encontradas nos paises descnvolvidos. 

A presenca dos movimentos independentistas, as rcvolucoes nacionalistas e socialistas 

e a formacao de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA intelligentzia critica em relacao ao status quo nos paises de 

desenvolvimento capitalista "atrasado" apressam o auxilio publico intemacional para 

fomentar a industrializacao de regioes mais pobres. Em epoca de guerra fria, alem da 

necessidade intrinseca do capital em ampliar os campos de investimentos, existe um 

impulse politico estrategico dos paises "avancados" no sentido de coibir a ampliacao 

de uma esfera economica altemativa que esta alicercada em um mecanismo de 

funcionamento oposto ao da anarquia da producao capitalista, ou seja, o planejamento 

estatal de cstilo Sovietico. 

As dcsigualdades sociais gritantcs vao dar lugar a um desenvolvimento no Sul 

capitalista com caracteristicas diversas daquelas presentes nos paises do Norte. A 

forma associada deste desenvolvimento nao possibilita a formacao de um mercado 

intemo consideravel, traduzindo em serias restricoes de demanda para a maior parte 

da classe trabalhadora e um largo poder aquisitivo restrito aos segmentos da 

populacao compostos pela classe dominante e uma fatia da classe media, com 

consumo analogo aos dos setores privilegiados dos paises do Norte. Por outro lado, 

uma enorme parte da populacao permanece semi-excluida das relacoes de mercado, e 

com niveis de sobrevivencia abaixo de padroes eticos e morais aceitaveis. 

Um grande historiador cconomico mostra como estas diferencas entre o mundo 

dcsenvolvido e os paises pobres vem ampliando-se. com dados que com certeza zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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devcm aborrcccr idcologos que nao dao importancia aos fluxos desiguais do comercio 

intemacional . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" (... i O termo ainda era adequado para distinguir os paises pobres do mundo dos 

ricos. c na mcdida que o fosso entre as duas zonas. agora muitas vezes chamadas de 

Sorte" e "Sul". se alargavam visivelmente. havia muito sentido na distincao. O 

fosso em PXB per capita entre o mundo "dcscnvolvido " e o "atrasado " (isto e entre 

os paises da OCDE e as " economias haixas e medias " ) continuou a alargar-sc : o 

primeiro grupo linha em media N.5 vezes o PXB per capita do segundo cm 1970, 

porem mais de 24 vezes o PXB per capita em 1990 dos paises pobres. Contudo. o 

Tereeiro Mundo nao e mais. demonstravelmente. uma cntidadc individual." 4 

As dcsigualdadcs do comercio intemacional tambem sao objeto de analises da 

CEPAL ( Comissao Economica para a America Latina, organismo com presenca 

marcantc nos pianos de desenvolvimento da America Latina), que utiliza a categoria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

deterioracao dos tcrmos de imeredmbio para evidenciar o carater desigual das trocas. 

Pesquisadores ccpalinos, como Pcbrisch e Cclso Furtado, chamam a atencao para o 

fraco descmpenho do progrcsso tecnologico no processo de desenvolvimento da 

America Latina, resultando em uma escala de producao de dimensoes reduzidas em 

comparacao com as economias "dcsenvolvidas", em que a dinamica tecnologica 

assume um carater cstimulador para a economia domestica. 

Mesmo marcados por forte dependencias mercantil e tecnologica, alguns paises do 

Sul capitalista cxperimentaram altas taxas de crescimento, que, de uma maneira geral, 

aconteccram sob o estigma da dependencia economica e politica, com forte restricao a 

soberania dessas nacoes atraves da ingerencia das instituicoes de Fmanciamento 

intemacionais, que passaram a influenciar nas politicas economicas de forma 

importante, agravando a instabilidade desses paises, particularmente no que diz 

respeito aos seus deficits publicos e dividas extemas e, desta forma, inibindo o ritmo 

de desenvolvimento e levando essas economias a estagnacao por volta de inicios dos 

anos 80. 

Em conjunto com o papel regulador do Estado e os lucrativos investimentos diretos no 

exterior, a expansao nao pode ser concebida sem a estrutura verticalizada da industria 

(principalmente a americana) que. fundamentada sobre uma base organizacional 

taylorista-fordista. permite a expansao da produtividade. o que. por sua vcz, toma 

4 I I O R S B A W M . I')')4. p. 353. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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possivel a existencia de um "Estado do Bem-Estar" e a efetivacao do consumo de 

massas. 

O modelo de desenvolvimento americano que se irradia a partir do pos-guerra, 

baseado no fordismo, e caracterizado pela capacidade de gerar padroes de consumo 

de massa compativeis com os aumentos da produtividade do trabalho e da 

lucratividade. Entretanto, entender o fordismo assim parece ser um grande engano, ja 

que, como vimos, o fordismo persegue os mesmos objetivos do taylorismo: 

acrescimos da produtividade, lucratividade em ascensao, controle dos trabalhadores 

etc. 

As formas de organizacao do trabalho do "antes" e do "pos" Guerras garantiram sua 

eficacia atraves de um forte controle das competencias e da organizacao dos 

trabalhadores, isso por meio da monopolizacao do saber nas gerencias e atraves do 

fomento a competitividade entre trabalhadores como formas de ampliar a 

produtividade. Desta forma, quando Ford aumentou os salarios de seus trabalhadores, 

cogitava, na realidade, o aumento dos seus lucros e nao a simples melhoria das 

condicoes de consumo dos seus empregados. 

No ambiente propicio para a expansao duradoura do pos-guerra ja estao presentes as 

premissas da desaceleracao no final da decada de 60 e que, posteriormente, configura-

se em depressao na decada de 70. O Piano Marshall, piano de reconstruq:ao da Europa, 

cria as bases da internacionalizacao produtiva, que, sob a influencia da hegemonia 

americana, intemacionaliza o padrao tecnologico e de consumo. De uma certa forma, 

podemos entender essa massificacao do consumo como um dos pressupostos da crise 

estnitural do capitalismo recente: mais cedo ou mais tarde os mercados ficariam 

saturados dos bens de consumo de massa. O incentivo ao consumo deveria vir, 

portanto. de uma poderosa diversificacao produtiva, de uma transformacao da cesta de 

mercadorias, dos habitos de consumo e ate mesmo da ideia tradicional de consumo. 

A recuperacao rapida da Europa e consolidacao de um capitalismo agressivo no 

Japao, mais um consideravel desenvolvimento capitalista de alguns paises da America 

Latina e da Asia, acirram a concorrencia intemacional , com reflexos sobre a 

lucratividade que, assim ,tende a declinar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A produtividade, que foi ascendente nas duas decadas precedentes, passa a dar sinais 

de declinio, fato que a maioria dos analistas atribuem aos custos do "Estado de Bem-

Estar" e ao fortalecimento dos sindicatos. O custo da forca de trabalho nos paises do 

Norte capitalista torna-se relativamente caro para os intuitos da valorizacao de capital, 

mas os gastos com previdencia, na forma de seguro-desemprego e encargos 

trabalhistas, passam a representar um obice para a expansao dos lucros e para a 

acumulacao ampliada do capital. 

A instabilidade financeira causada pelo aumento do niimero de dolares espalhados 

pelo mundo foi outro importante motivo para desequilibrar a economia mundial do 

final da decada de 60. A gigantesca quantidade de moeda americana que circulava ao 

redor do mundo fazia com que a relacao dolar-ouro perdesse real significacao, o que 

resultou numa inevitavel desvalorizacao do dolar americano e sua 

"desconversibilidade" (1971). 

Nao esta dentro dos limites deste trabalho fazer um estudo teorico sobre as causas da 

crise, porem nao podemos nos furtar de uma exposicao sintetica sobre a importancia 

das determinacoes das crises ciclicas no movimento do capital, o que pretendemos 

fazer a partir deste momento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2. O Capitalismo e suas Crises 

A compreensao do funcionamento ciclico do capitalismo, juntamente com seus 

aspectos contraditorios, sao pecas chaves para incursionarmos nas tendencias do seu 

desenvolvimento. 

Impulsionado pela logica da valorizacao, a expansao da producao prosseguiu ate 

atingir um ponto de exaustao, ou melhor, de superacumulacao, que resulta na 

estagnacao e uma consequente depressao: o garoto que enche a bola, desprezando os 

limites aceitaveis de pressao, toma inevitavel sua explosao. 

Desde a infancia de seu desenvolvimento que o capitalismo convive com as crises, e a 

acentuacao da gravidade destas dificulta a persistente tendencia de analistas do 

sistema em nega-las. A "Grande Depressao", que vai de 1929 a 1932, com a 

magnitude de seus efeitos, abre campos de estudo que incorporam a realidade da crise, 

evidenciando desta forma a lacuna existente entre a economia ortodoxa e a realidade. 
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E assim que mesmo alguns bons alunos do neoclassicismo vao esforcar-se na 

demonstracao das inconsistencias de algumas premissas da teoria tradicional, com 

destaque para o exemplo de Keynes. 

A teoria classica, em geral, nao admitia a possibilidade das crises. A superproducao 

geral de mercadorias era algo inimaginavel. Neste periodo de construcao do 

pensamento economico a lei de Say era inquestionavel, com excecao de Malthus, que 

apontava a superproducao de mercadorias como elemento de instabilidade: embora 

Malthus entendesse a superproducao muito mais como fenomeno demografico e 

natural do que propriamente economico. 

A complexidade do tema nao se dilui com o passar do tempo, e assim se pode apontar 

multiplas causas para as crises, desde a indicacao do carater imanente destas dentro do 

sistema as percepcoes do carater fortuito das crises. Porem, foi Marx, no seculo XIX, 

o primeiro a formular uma teoria das crises no modo de producao capitalista, ainda 

que dispersa no conjunto de sua obra. A partir dai, esforcos vem sendo empreendidos 

para compreender o fenomeno das crises, que se repetem periodicamente no 

funcionamento (sempre ciclico) do capitalismo. 

A possibilidade das crises ja esta presente na propria existencia do capital, na 

separacao no tempo e no espaco entre compra e venda. A ideia contida na lei de Say, 

em que e negada as possibilidades de crises no capitalismo, atraves da formulacao 

"toda oferta gera sua propria demanda", e um retomo as relacoes sociais baseadas na 

troca de produtos liteis (Valores de Uso), incapaz de perceber que uma das 

caracteristicas elementares do capitalismo e a da procura de valorizacao do capital 

atraves da realizacao do trabalho excedente ( mais-valia). 

A descnfreada luta por lucros maiores resulta em expansao da producao sem 

precedentes. o que pode resultar em nao realizacao do total da mais-valia, na medida 

em que mercadorias e capital nao podem ser realizados a uma taxa de lucro 

satisfatoria. abrindo um periodo de destruicao de valores caracteristica das crises. 

Entretanto, Marx ja advertia que a possibilidade geral das crises nao pode ser 

identificada com as causas destas, apontando desta forma, uma conjuncao de fatores 

detonadores da crise, que acabam por resultar em visoes unilaterais dos fatores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tercemiacao. Cnse e Acumuiacao de Capital seus efeitos na COPENE em Camacan-Ba 

Jossel SANTOS. 1999 



24 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

responsaveis pela sua irrupcao efetiva; dentre estes fatores e imprescindivel ressaltar 

tanto as desproporcionalidades quanto o subconsumo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A possibilidade geral das crises e a metamorfose formal do proprio capital, a 

dissociacao da compra e venda no tempo e espaco. Mas esse processo nuncazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e a 

causa da crise, pois e a forma mais geral da crise, isto e, a propria crise em sua 

expressao mais geral. Nao se pode dizer que a forma abstrata da crise e a causa da 

crise. Quern pergunta por sua causa, quer saber precisamente por sua forma 

abstrata, a forma de sua possibilidade, passa da possibilidade para a realidade."5 

A sinalizadora das crises e a queda da taxa de lucros. A logica da auto-expansao leva 

com que o departamento de bens de producao cresca em ritmo mais rapido que o 

departamento de bens de consumo, criando um abismo entre a magnitude (em valor) 

do capital constante (maquinas e equipamentos) e do capital variavel (forca de 

trabalho), diminuindo relativamente a "fonte" da mais-valia (CV). 

O aumento da " composicao organica" do capital provoca uma erosao na taxa de 

lucros (sempre supondo-se uma taxa de mais-valia constante) e abre a possibilidade 

de superproducao geral. Mas uma superproducao que nao deve ser confundida com 

mcra superproducao de mercadorias tal como os subconsumistas a interpretam6. Ao 

identificarem superproducao de capital com superproducao de mercadorias, os 

subconsumistas diagnosticam a causa das crises como insuficiencia estrutural nas 

condicoes de reproducao do capital via impossibilidade de realizacao da totalidade da 

mais-valia. Na realidade, o que acontece de fato e uma superproducao de capitals 

resultante de uma superacumulacao, e a interrupcao do funcionamento de parte da 

capacidade instalada so se da porque o capital tern cada vez mais dificuldades em 

garantir niveis medios de lucros equivalentes aos da fase pre-crise. 

Os efeitos da crise, com os respectivos movimentos de destruicao de capital, refletem 

o impulso do capital em oposicao a queda da taxa de lucro. Por conseguinte, 

desemprego, capacidade ociosa conjugada com inovacoes tecnico-organizacionais e 

acao empreendedora do Estado sao movimentos de reanimacao pela retomada dos 

lucros medios. 

5 MARX. I9S0. Vol. II. p. 950 

° A partir dos esqucmas de reproducao do Livro O Capital, de Marx, surgiram formulacoes que procuravam 

identificar as causas das crises capitalistas. Entre tais corrcntcs de pcnsamcnto, estao aqueles que identificam as 

crises pelo subconsumo. Dentro da perspectiva marxista, Rosa Luxemburgo e um cxcmplo de corroboradora desta 

tese. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As crises ciclicas do capitalismo sao um tema que, mesmo com o longo debate que foi 

suscitado durante o desenvolvimento do capitalismo, nao teve sua importancia 

diluida, isso quer dizer que continua sendo uma questao em aberto. Entretanto, foge 

de nossas intencoes incursionar neste debate ardiloso. De agora em diante, concentrar-

nos-emos nas particularidades da crise que se inicia no final da decada de 60, 

agravando-se durante a decada de 70. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.1. As Particularidades da Recessao de 1974-1975 

O final da decada de 60 e o periodo indicador do colapso da expansao que se 

inaugurou no pos-guerra. Para confirmar esta ideia, tomamos como parametro alguns 

indicadores economicos nos paises da OCDE (Organizacao de Cooperacao e 

Desenvolvimento Economico). 

O PIB (Produto Intemo Bruto), que vinha em ritmo de crescimento desde a decada 

de 50. como pode ser observado na Tabela l , passa a decrescer a partir de 1967, com 

uma breve recuperaeao entre 1972/73, periodo caracterizado por Mandel como um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

boom especulativo'. Desta forma, o colapso de 1974/75 e o resultado de um processo 

gradativo de arrefecimento da producao, e nao derivado de causas fortuitas. 

Tabela 1: 

Taxa de crescimento do Produto Interno Bruto dos Paises Industrializados, 

1966-1975 

Anos 1961-65 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Taxa 5,1 5,5 3,4 5,4 4,9 2,7 3,3 5,2 6,2 0,0 -2,0 

Fonte : Banco Mundial 

Em Mandel encontramos muitas estatisticas que sinalizam a reducao dos lucros nos 

paises da OCDE. No mesmo periodo, constata-se o aumento da ociosidade da 

capacidade instalada. 

As crises no sistema capitalista integram um processo ciclico. Estas repetem-se 

periodicamente, em geral com proporcoes diferentes e com particularidades. De agora 

' M A N D E L , 1990. p.30. 

Terceiniacao. Cnse e Acumulacao de Capital seus efeitos na COPENE em Camacan-Ba 
Jossel SANTOS. 1999 



26 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

em diante faremos um esforco para apontar algumas das particularidades desta 

depressao. 

O ciclo expansivo do pos-guerra caracterizou-se pelo uso de politicas de expansao 

crediticia que se credenciou como a politica predominante anticiclica durante este 

periodo. Conforme ja assinalamos anteriormente, o papel central que assume as 

politicas de credito nao pode ser entendido sem o Sistema Monetario Intemacional 

(SMI), reelaborado em Bretton Woods. 

A fase de expansao inaugurada no pos-guerra tern como pilares a estrutura 

oligopolizada da producao e a organizacao da producao baseada em uma forte 

racionalizacao, atraves do taylorismo/fordismo. E nao poderiamos esquecer, e claro, o 

forte papel do Estado como regulador. 

A associacao destes fatores resultou em uma contribuicao fundamental para o 

aumento da produtividade, favorecendo o fomento da expansao dos negocios em 

escala ampliada. 

Genericamente e correto dizer que o aumento da produtividade direciona o capital 

atraves de sua propria logica a expandir a niveis superiores as suas condicoes de 

valorizacao, ou seja, a possibilidade da superproducao de capitals e mercadorias deixa 

uma parcela do capital impedida de realizar-se em virtude da queda da taxa de lucros. 

Porem, podemos fazer um esforco para apontar as premissas em que mergulhou o 

capitalismo na crise iniciada na decada de 70, e que toma a forma de uma depressao 

no periodo de 1974/75. 

No que tange ao padrao produtivo dos "anos dourados", a base tecnologica era em boa 

parte aquela da II Revolucao Industrial, tendo o petroleo e a eletricidade como base 

energetica. Os baixos custos do petroleo durante este periodo facilitaram a 

manutencao da estrutura industrial verticalizada e baseada em custos fixos elevados. 

Esta estrutura industrial, por sua vez, funcionava com escalas de producao elevadas, o 

que possibilitava a extracao de mais-valia relativa via aumento de produtividade. Ao 

mesmo tempo, esta mesma estrutura garantia uma ampliacao do consumo de massa, 

inclusive para as camadas menos favorecidas. 

A forte dose de racionalizacao da producao tern sua origem na utilizacao intensiva dos 

metodos de organizacao taylorista, atraves do uso da linha de montagem e incentivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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coletivos, caracterizando assim o fordismo. Pretendemos retomar ao tema organizacao 

do trabalho em um outro capitulo. 

Para que possamos retratar o aumento do consumo de massas, cabe indicar os setores 

em que a producao expandiu-se com mais forca. Assim, o setor industrial tomou-se o 

setor mais dinamico, destronando a agricultura de sua predominancia. Neste contexto, 

os setores chaves eram: o setor de bens duraveis - composto por automoveis e 

eletrodomesticos - , a construcao civil, a quimica e a petroquimica. 

E verdade que o aumento do preco do petroleo, no inicio da decada de 70, foi um fato 

importante. Na medida em que o petroleo caracterizava a base energetica da expansao 

material, seu aumento elevava os custos de um segmento importante da cadeia 

produtiva, podendo interferir negativamente na curva ascendente da produtividade do 

trabalho. Porem, nao concordamos em coroar o aumento do petroleo como 

caracterizador da crise, ja que o desaquecimento ja pode ser observado desde o final 

da decada de 60, como sinal de uma crise aparentemente ciclica do capital, e nao de 

uma crise energetica. 

A OPEP (Organizacao dos Paises Exportadores de Petroleo), fundada em 1960, 

consolida-se como uma instituicao em defesa dos paises arabes nas suas relacoes de 

troca com os paises do Norte capitalista. O estopim do episodio que resulta no 

aumento do preco do petroleo, em 1973, encontra-se no conflito entre palestinos e 

israelenses. Como retaliacao contra os paises do Ocidente que apoiaram Israel no 

conflito, os paises arabes, em reuniao, decidem interromper o fomecimento do 

petroleo, o que acarreta no aumento do preco , que passa de dois dolares o barril para 

dez. em 1974. 

Embora o aumento do preco do petroleo tenha sido expressivo , o que aconteceu na 

verdade foi uma adequacao do seu preco a economia de mercado, ja que o mesmo se 

encontrava em patamares bastantes reduzidos. Qualquer tentativa de transformar o 

aumento do preco do petroleo como causa linica da crise, ou como detonadora desta, 

deve ser vista como tentativa de mistificar o real carater da crise e o seu sentido 

ciclico. 

As politicas anticiclicas baseadas na expansao do credito perderam sua eficacia com a 

crescente inflacao, deixando de ter um efeito estimulador na producao. No novo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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base (siderurgia e petroleo) etc. Enfim, o Brasil subvertia, atraves de um esforco 

substitutive de importacoes, sua antiga posicao na divisao intemacional do trabalho. 

Com a vitoria do govemo militar, em 1964, foram descartados quaisquer projetos de 

desenvolvimento que envolvessem amplos setores da sociedade, optando-se pelo 

crescimento acelerado da economia, que, desde seus primordios, retrata um forte 

carater associado e concentrador. 

As raizes do "milagre", periodo em que vao se verificar altas taxas de crescimento, 

nao podem ser compreendidas sem a percepcao das reformas do pos-64. O govemo 

militar quo subiu ao poder naquele momento, colocou como prioridade numero 1 o 

combate a inflacao. Para isso , empreendeu uma reforma tributaria, contencSo do 

credito e, principalmente, um forte aperto nos salarios, seguindo a velha receita 

ortodoxa baseada em diagndsticos que atribuem as causas da inflacao a demanda. Tais 

medidas provocam uma reducao da inflacao, que, entre o periodo de 1964-67, passa 

da cifra de 90% a 20% aa.. 

E assim que, enquanto os paises do norte estao comecando a assistir o esgotamento 

de um ciclo duradouro de expansao, o Brasil experimenta um periodo de crescimento 

com taxas positivas excepcionais. Um periodo que ficou conhecido como o do 

"milagre brasileiro". 

O saneamento das financas realizado em momento anterior, atraves das reformas no 

setor financeiro e da estabilizacao (PAEG), autorizam o govemo a expandir os meios 

de pagamento e atrair capital extemo, de orgaos publicos ou privados; observe-se que 

neste momento ja tinha sido encerrada a reconstruct europeia e japonesa. 

O investimento direto em paises latino-americanos em processo consideravel de 

desenvolvimento capitalista passa a ser considerado atrativo, resultando na instalacao 

de multinacionais americanas, europeias e japonesas em paises de industrializacao 

recente, como Mexico e Brasil, por exemplo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O setor que comandou o ritmo de crescimento foi a industria de bens de consumo 

duraveis, tendo como carro chefe a industria automobilistica, o que parece indicar que 

o "arrocho" salarial foi administrado, tendo o peso maior das medidas contracionistas 

caido, principalmente, sobre os trabalhadores de menor qualificacao. Desta forma, o 

govemo militar criou e manteve uma classe media relativamente satisfeita e capaz de 

sustentar uma demanda constante de bens duraveis. 

Tabela 3: 

Brasil: Taxa de Crescimento do Produto (%), 1968-1973 

Anos PIB Industria Agricultura Servicos 

1968 9,8 14,2 1,4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

1969 9,5 11,2 6,0 9,5 

1970 10,4 11,9 5,6 10,5 

1971 11.3 11,9 10,2 11,5 

1972 12,1 14,0 4,0 12,1 

1973 14,0 16,6 0,0 13,4 

Fonte : IBGE 

O paradoxo do crescimento brasileiro, que acontece em plena crise do capital, pode 

ser entendido a partir do carater associado deste desenvolvimento, que conjuga 

indiistrias intensiva em capital, apropriadoras de mais-valia por mecanismos relativos 

de extracao, com o rigor de um regime autoritario, que coibe todas as possibilidades 

de manifestacao dos produtores diretos. Por outro lado, o regime autoritario facilita o 

prolongamento da Jornada de trabalho atraves das horas extraordinarias, reducao do 

salario real, que sao formas tipicas de extracao de mais-valia absoluta. 

Ainda que as taxas de crescimento tenham recuado a partir de 1974, o Brasil 

continuou crescendo - embora com taxas inferiores (a taxa media anual do PIB no 

periodo foi de 8%). A continuidade da expansao teve como pilar a implementacao do 

II PND (Piano de Desenvolvimento Nacional), que tinha como objetivo transformar o 

Brasil numa grande potencia. Dentre suas metas principals, o piano pretendia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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promover o desenvolvimento da industria de bens de capital, garantindo o ritmo de 

crescimento da economia de 10% ao ano e de 12% aa. para o setor industrial.8 

Com o I I PND, alem do esforco para ampliar a participacao nacional na industria de 

bens de capital, foi o momento em que houve a implantacao de industrias produtoras 

de insumos, destacando-se a industria petroquimica e seus desdobramentos 

posteriores, como a "revolucao verde" na agricultura. Nao podemos deixar de 

mencionar que o Estado teve participacao forte nesta empreitada; quando nao como 

empresario direto, foi agente estimulante do setor privado, atraves da concessao de 

subsidios, creditos facilitados e insencao de impostos. 

A manutencao do crescimento acelerado em condicoes adversas so foi possivel com o 

recurso do endividamento extemo, que se da principalmente atraves de creditos 

privados a juros flutuantes, que vao "quebrar" a economia brasileira. Dessa forma, 

alem dos problemas sociais ja conhecidos (desigualdade social, concentracSo de 

renda, desequilibrios setoriais e desequilibrios regionais) surgem dificuldades na 

gestao da propria acumulacao de capital. 

Os consecutivos choques do petroleo e a elevacao da taxa de juros no mercado intemo 

americano vao tornar a divida externa brasileira um grave problema. O compromisso 

com os servicos da divida vao empurrar a economia para a recessao, com pressoes que 

redundam em altos custos sociais. Wilson Cano mostra que apesar dos esforcos 

superavitarios, que elevam as exportacoes na decada de 80 para 31 bilhoes frente os 

20 bilhoes da decada anterior, a divida externa salta de 3,4 bilhoes, em 1967, para 50 

bilhoes, em 1980, e os servicos da divida de 50 bilhoes para 150 bilhoes.9 

A perda da dinamica do padrao de desenvolvimento baseado nos fluxos de capitals 

internacionais resulta em uma paralisia da economia brasileira na decada de 80, que 

ficou conhecida como a "decada perdida". Este cenario e fundamental para nossos 

objetivos. ja que estao interligados com a abrupta reestruturacao produtiva retardataria 

da economia brasileira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Pianos grandiosos como o dos militarcs nao s3o novos na historia politica brasileira, amiiide presidentes 

brasileiros tern se referido a Juscclino Kubitschek e sua promessa de 50 anos de desenvolvimento em 5, com a 

exccucao do piano de mctas. 

"CANO, Wilso,1995.p.58-59. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITUO II 

2. Em B u s c a do Vigor Perdido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A autonomizacao do capital, ou personificacao deste, consolida o dominio das coisas 

sobre o homem atraves da justificativa da ampliacao do lucro, ainda que crescentes 

fatias da populacao tenham que pagar com a destruicao ou degradacao das suas 

condicoes de vida. 1 0 Esta logica do capital em busca de lucros definiu um modelo 

onde o progresso tecnico e a organizacao da producao e trabalho (gerencia) passa a ter 

um papel de destaque. Ja no seculo XVII I , com a revolucao industrial, uma serie de 

inovacoes produzem expressivas mudancas no processo produtivo, introduzindo o 

sistema de maquinas (atraves da producao de maquinas por maquinas); logo as 

alteracoes com a consequente acentuacao do ritmo de trabalho demanda de forma 

crescente a necessidade da gerencia. Desta forma, o processo de trabalho capitalista 

cria a necessidade de trabalhadores especiais, que primeiramente ficam encarregados 

das funcoes de vigilancia e supervisao e, com a concentracao do capital e a 

necessidade de aumcntar a capacidade produtiva, introduz, como tarefas principals da 

gerencia, a funcao de planejamento e projeto. 

Se o capitalismo convive com as alteracoes ciclicas, ora com a excitacao presente no 

boom da producao material, ora com o arrefecimento advindo da depressao, cabe a 

investigacao cientifica analisar as particularidades das intransponiveis oscilacoes da 

base material da producao capitalista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os movimentos ascendentes e descendentes da acumulacao de capital no decorrer 

do ciclo economico podem ser caracterizados da maneira apresentada a seguir. Num 

periodo de oscilacdo ascendente, ha um acrescimo tanto na massa quanto na taxa de 

lucros, e um aumento tanto no volume quanto no ritmo de acumulacao. Ao contrdrio. 

numa crise e no periodo suhsequente de depressao. a massa e a taxa de lucros 

declinardo. e o mesmo acontecerd ao volume e ao ritmo da acumulacao de capital. O 

ciclo economico do capital consiste. assim. na aceleracdo e desaceleracdo sucessivas 

da acumulacao"11 

1 0 O fetichismo da mercadoria assume um papel de destaque na obra de Marx, embora o capital seja caracterizado 

por relacoes sociais entre proprietaries dos mcios de producao (capitalistas) e proprietaries da forca de trabalho 

(assalariados), o mercado procura a todo momento impor sua magica e dissimular as relacSes sociais que impcram 

no capitalismo. A qucstao do fetiche em Marx nao apenas aparece no capitulo I da obra " O Capital", mas e 

enfatizada durante toda a cxposicao c aparece em outros textos do autor. 

" MANDEL, I9S2, P.75. 
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Estudos especificos sobre as oscilacoes intrinsecas a producao resultaram em 

proposicoes diferenciadas, tais como as presentes no keynesianismo — que apontam 

para a atenuacao e adiamento dos efeitos da crise e tambem na perpetuacao das 

relacoes sociais capitalistas — ou aquelas presentes no marxismo, que duvidam do 

carater eterno de quaisquer relacoes sociais de producao e ve as oscilacoes ciclicas do 

capitalismo como resultado da sua logica de funcionamento baseada na valorizacao 

continua.12 

O que fazemos aqui e justamente um esforco para apreender as particularidades do 

que consideramos como uma nova investida dos capitalistas para recuperar o vigor 

que acompanhou a longa fase expansiva que se seguiu ao pos-guerra, e bastante 

presente nas expectativas destes, ja que o predominio da especulacao desenfreada, 

ainda que assegure lucros nao operacionais significativos, e acompanhado por um 

forte movimento de centralizacao de capitals atraves de fusoes e crescente ociosidade 

da capacidade instalada. 

Os esforcos empreendidos na retomada dos lucros a niveis satisfatorios sao 

conhecidos, na literatura disponivel, como reestruturacao produtiva. No ceme das 

vicissitudes recentes na esfera produtiva podemos apontar a formulacao de um "novo" 

paradigma organizacional e inovacoes tecnico-cientificas relevantes. As 

transformacoes apontadas fazem parte de um leque de preocupacoes que tern, entre 

seus varios propositos, dialogar com um suposto novo modelo de acumulacao 

conhecido pela sua capacidade de flexibilizar o processo produtivo e as relacoes de 

trabalho. 

E de nosso conhecimento que a Asia liderou, atraves da economia japonesa, este 

esforco reestruturador, seja com a proeminencia do uso da microeletronica ou com os 

novos metodos de gestao da producao e do trabalho. Entretanto os sucessos colhidos 

com o modelo japones conduziram a sua "imitacao", em maior ou menor escala, nas 

economias ocidentais de capitalismo desenvolvido — a partir da decada de 70. 

Nao realizamos, pelas proprias caracteristicas de nossa analise, nenhum estudo 

extensivo sobre o modelo japones e seus desdobramentos nas economias ocidentais 

, : E a contradicao basica cntrc valor e valor-de-uso que. para Marx, vai rctratar, na sua forma mais abstrata. as 

crises capitalistas. A economia movida pelo impulso do lucro csbarra numa cruel tendencia de declinio da 

lucratividade como conscqucncia da gradativa reducao das condicdes de valorizacSo (nos termos categoriais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"avancadas", mas apenas usaremos a referenda a um tal modelo como tentativa de 

entcndimento dos efeitos da reestruturacao retardataria na nossa fragil e desigual 

economia. O que nao implica nenhuma desconsideracao ou negligencia em relacao 

aos efeitos da reestruturacao produtiva no norte desenvolvido, mas tern a ver com 

nossa maior insercao nos problemas da combalida e dependente economia brasileira. 

A reestruturacao, que para nos tern efeitos destrutivos, e melhor compreendida quando 

ficamos atentos a algumas dimensoes da fase atual do capitalismo, principalmente da 

forca da ideologia da globalizacao e do neoliberalismo para empurrar as economias de 

media industrializacao — entre as quais se encontra o Brasil — a perseguir os niveis 

de competitividade dos paises do Norte, o que se vem dando por meio da adaptacao 

aos modelos de acumulacao destes, com abandono, por completo, da soberania 

nacional e negligencia em relacao aos danos sociais causados. 

Entretanto, para chegarmos em algumas particularidades do atual modelo de 

acumulacao capitalista, e imprescindivel historicizar, ainda que de forma breve e 

sintetica. o papel das revolucoes tecnico-cientificas no capitalismo, assim como a 

importancia da gerencia para os processos de acumulacao de capital. Pretendemos 

deixar claro que a acumulacao e a razao de ser do capital, atraves da procura sem 

freios pelo lucro. Para realizar tal tarefa, e preciso estar atento a capacidade do capital 

em mudar as vestes quando estas nao estao agradando. 

A producao do conhecimento, alem de coletiva, necessita de referencias, que no geral 

sao procuradas no passado, e que podem agregar-se ao conhecimento novo ou serem 

negadas pela factualidade corrente. Desta forma, vamos procurar seguir as 

transformacocs politicas e sociais de vulto decorrentes da primeira e da segunda 

Revolucao Industrial para apreender as nuancas do capitalismo contemporaneo. Ao 

mesmo tempo, faremos uso da experiencia das formas passadas de gestao para 

desvendar as especificidades dos "novos" modelos de gestao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 As Revolucoes Tecnico-Cientif icas 

O capitalismo, ao proporcionar um dominio cada vez maior da natureza pelo homem, 

integrou. na sua expansao sobre a subordinacao do capital, o saber cientifico com o 

marxianos. um aumento da composicao organica do capital, ou ainda, crescimento em maior proporcao do 

investimento em maquinas e equipamentos frente aos investimentos em forca de trabalho). 
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processo de producao de mercadorias. Com a tendencia a uma crescente 

concentracao, com o dominio do capital financeiro, e o papel do Estado como 

regulador da atividade capitalista, a ciencia passa a "aderir" a necessidade de 

aumentar o excedente economico. 

Os historiadores economicos classificam as revolucoes tecnologicas como 

movimentos da atividade produtiva que modificam radicalmente as condicoes de 

producao, seja devido as inovacoes tecnicas que tern a forca de incrementar a 

capacidade produtiva ou devido a seus impactos na organizacao ocupacional e na 

forma como a sociedade esta estruturada. 

A Primeira Revolucao Industrial foi, nesse sentido, a primeira grande transformacao 

das estruturas de producao que mereceu a denominacao de "processo revolucionario". 

As transformacdes que comecaram na decada de 1760, e se completaram por volta de 

1850zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — com a difusao do transporte ferroviario —, foram fundamentals para 

provocar uma fase de expansao do capital. 

O apcrfeicoamento do vapor, o desenvolvimento do tear mecanico e os progressos na 

metalurgia sao apontados como pilares deste periodo. Este processo desencadeou-se 

na Inglaterra. e a aceleracao da capacidade produtiva de tal nacao conferiu-lhe o titulo 

de "oficina do mundo". 

Nao resta diivida de que o instrumental de trabalho foi o centra do processo 

revolucionario. O que ficou caracterizado a partir do momento que passou a 

prescindir do operario na execucao de operacoes parciais (caracteristica da 

manufatura), transformando-o em apendice da maquina, como mero supervisor desta. 

E fato que. nao fosse o carater anarquico da producao capitalista, tal tendencia se 

consubstanciaria como progressista ao reduzir a necessidade de trabalho, liberando a 

sociedade para atividades criativas em detrimento da rotinizacao imposta pelas tarefas 

parcelares do processo de trabalho capitalista. 

As inovacoes. da era da maquina a vapor, abriram rachaduras consideraveis na 

formacao social que ate entao predominava. A complicada estratificacao social 

daquele periodo de transicao vai, mais ou menos rapidamente, dar lugar a uma 

polarizacao entre burgueses e operarios (e certo que a forca destas transformacoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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partiram da Inglaterra, entre o seculo XVIII e XIX, durando algum tempo para 

concretizar-se com impeto semelhante nas outras nacoes capitalistas em formacao). 

O novo perftl da sociedade insurgente da Revolucao Industrial amplifica as 

contradicoes sociais, intensificando a antiga antitese entre oprimidos e opressores, da 

mesma forma que abre o caminho para avancos no campo cultural ate entao 

impensaveis. A polarizacao estabelecida, sob a egide das transformacoes economicas, 

vai estabelecer um novo estilo de vida, impondo uma disciplina rigorosa por meio do 

trabalho na fabrica e, por outro lado, acirrando os conflitos entre as classes sociais 

como conseqiiencia de um nivel superior de organizacao e maior independencia da 

classe operaria que irrompe no seio das novas relacoes sociais. 

O impacto da modernizacao agricola, que constitui reflexo direto da acao do capital, 

produz um arranjo diferenciado na relacao cidade-campo. No seculo XIX, a 

populacao urbana cresce fomentando o surgimento de grandes centros urbanos e 

revolucionando as comtinicacoes. 

As invencoes, se por um lado consolidam-se em formidavel socializacSo do processo 

de trabalho, por outro nao sao usufruidas pelo conjunto da populacao, em virtude da 

apropriacao privada da producao. Desta forma, o desenvolvimento capitalista 

promoveu uma tendencia de forte integracao do processo produtivo, que se 

materializou com o aumento das escalas de producao e, posteriormente, resultou em 

formas de producao de maior complexidade por meio da formacao dos 

conglomerados econdmicos. 

A forca das transformacoes produz um furacao capaz de imiscuir-se nas relacoes 

etnicas, morais e culturais dos povos, com o fim "nobre" de ampliar o mercado que se 

expande a niveis desconhecidos anteriormente. A producao com maquinaria, 

reduzindo a necessidade de trabalho (aumento da produtividade), amplia a escala da 

producao e torna possivel o barateamento das mercadorias. Foi assim que os produtos 

ingleses tiveram a forca de destruir antigas formas de producao do tipo artesanal — 

destruindo os produtores de outras formacoes sociais pela forca da concorrencia —, 

seja atraves dos imperatives economicos seja pelo uso da forca.13 

Em "Acumulacao dc Capital" , Rosa Luxemburgo discutc com dctalhcs como a Inglaterra, e suas imensas 

possessoes coloniais. aprcgoou o livrc-cambismo como ideal a ser seguido, apontando a necessidade de 

destnistificar a verdadcira face do capital em sua luta alucinada por mais valor, que abandona, quando necessario, 

os mctodos juridicamentc legitimos pelo uso da forca. Todavia nao estamos dc acordo nem com a tese da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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" O outro aspecto da acumulacao de capita! e o que se verifica entre o capitalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e as 

forcas nao-capitalistas. Seu palco e o cendrio mundial. Como metodos da politico 

colonial reinam o sistema de emprestimos internacionais. a fraude, a repressao e o 

saque que aparece sem disfarces. dificultando a descoberta. sob esse emaranhado de 

atos de violencia e provas de forca. do desenho das leis severas do processo 

economico."14 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com a irradiacao das proezas da Primeira Revolucao Industrial acirra-se a 

concorrencia intercapitalista. Os novos paises capitalistas, sob a egide de uma forte 

â ao do Estado, entram na disputa pelos mercados, trazendo a tona novas formas de 

estruturacao da producao, entre as quais figuram os carteis — onde passam ganhar 

destaque os acordos entre empresas que demarcam entre si as esferas de mercado, a 

aquisicao de materias-primas e os precos dos produtos comercializaveis, e os trustes 

— que promovem a i n t e g r a l vertical da producao, com o dominio de distintas 

etapas da producao por um grande grupo economico com um unico controle — 

sendo, os primeiros, tipicos do capitalismo alemao e japones, e os ultimos, produtos 

do capitalismo americano. 

Estas tendencias de forte integracao foram desenvolvidas sob a hegemonia do capital 

financeiro, com os bancos exercendo um forte papel de concentracao. As instituicSes 

bancarias passam a reunir grandes somas de capital produtivo que permitem o 

desenvolvimento das formas desenvolvidas de credito, traduzindo-se em associacSes 

entre grandes capitals (fusao do capital bancario com o capital industrial) que vao 

favorecer uma crescente apropriacao da ciencia na reproducao do capital.15 

Durante o periodo depressivo (1870 - 1890) ganha forma uma fase de intensas 

inovacoes tecnicas que, em seguida, deram lugar a poderosas invencoes que 

revolucionaram a producao, os transportes e as comunicacoes. A magnitude das 

transformacoes deste periodo, juntamente com os beneficios que proporcionam para 

humanidade, permitem classificar este periodo como "a bela epoca" . 

incapacidadc estrutura! de acumulacao intrinscca ao capitalismo, que rcmetc a uma dependencia intrartsponivel do 

capital cm relacao ao meio nao-capitahsta. nem tanto da inexorabilidadc do colapso do capitalismo. 
1 4 LL'XEMBL'RGO. 1985, p.309 
1 5 A caractenzacao da tendencia a oligopolizacio do capital ja esta prescntc no proprio Marx, a partir da corrcta 

prcvisao das tendencias a conccntracao e ccntralizacao do capital. Mas e o cconomista liberal ingles (Hobson) 

quern vai identiftcar o impenalismo como uma nova fase do desenvolvimento capitalista. No campo marxista, 

Hilfcrding. com o "O Capital Financeiro", e depois Lenin, com o "Imperalismo Fase Superior do Capitalismo", 

darao continuidade ao estudo da epoca do prcdominio dos monopolios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Com o aumento da populacao, da urbanizaqao e da renda real, o mercado de massa 

, ate entao mais ou menos restrito a alimentaqao e ao vestudrio, ou seja, as 

necessidades bdsicas, comeqou a dominar as industrias produtoras de bens de 

consumo. A longo prazo, isto foi mais importante que o notdvel crescimento do 

consumo das classes ricas e favorecidas, cujo perfd de demanda nao mudou de 

maneira acentuada. Foi o Ford modelo T, e nao o Rolls-Royce, que revolucionou a 

industria automobilistica. Ao mesmo tempo, uma tecnologia revoluciondriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e o 

imperialismo concorreram para a criacao de uma serie de produtos e servicos novos 

para o mercado de massa _ dos fogoes a gas, que se multiplicaram nas cozinhas da 

classe operdria britanica no decorrer desse periodo, a bicicleta, ao cinema e a 

modesta banana, cujo consumo erapraticamente desconhecido antes de 1880." 16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Segunda Revolucao Industrial, com a advento da industria eletromecanica, tern 

como base energetica o petroleo e a eletricidade. O motor de combustao interna e o 

desenvolvimento da industria quimica vao dar um passo importante no caminho de 

mudancas qualitativas na sociedade. Assim, o seculo XX vai consolidar o predominio 

da urbanizacao: a antiga base rural passa a ser questionada com a gradativa 

industrializacao do campo. Ganha relevancia o estilo de vida urbano, sendo o 

automovel, a partir do desenvolvimento do transporte rodoviario, a grande mola 

propulsora e caracterizadora da cidade moderna. 

As tendencias ciclicas do capitalismo nao possibilitaram a livre expansao das 

possibilidades humanas. Criaram, isso sim, inevitaveis periodos de desaquecimento 

da atividade produtiva, para nao dizer paralisia (na forma de crises periodicas). As 

inovacoes da Segunda Revolucao Industrial vao promover a expansao que se 

prolongou ate 1913. O acirramento da contradicao entre valor e valor-de-uso, como 

resultado da logica anarquica do capital, provocou a perda da hegemonia inglesa e a 

abcrtura de uma luta feroz entre grandes dragoes pela partilha do mundo, o que 

inexoravelmente se converteu em um conflito no continente europeu (I Guerra 

Mundial), a qual foi responsavel pela destruicao de forcas produtivas em quantidades 

inestimaveis. 

A perpetuacao de um ciclo recessivo, marcado por dois conflitos e uma grande 

depressao em 1929, com grande capacidade desestruturadora das economias 

capitalistas, vai permitir que os EUA, uma nacao afastada do espaco em que se 

"HOBSBAW, 1988, p.82. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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efetivou o c< flito belico, assumam a lideranca da economia mundial, imprimindo o 

seu modelo desenvolvimento e padrao de consumo a outras nacoes capitalistas. 

Em virtude ia reducao dos lucros, atraves do acirramento da competitividade 

intemacion; podemos encontrar naquele periodo proximo do conflito belico, entre 

1930 e 194 medidas que resultaram em forte esforco para ampliar a margem dos 

lucros, que - perimentou um periodo agudo de declinio durante a depressao de 1929-

32. 

As medidas avoraveis a retomada de uma fase de expansao da producao propunha 

uma redefii ao da base tecnologica ate entao operada, aquela da Segunda Revolucao 

Industrial, e tinha como base o vetor energetico formado pela eletricidade e pelo 

petroleo, q por sua vez, conforma a materia-prima da industria eletromecanica. As 

inovacoes ste periodo introduzem a semi-automacao e a propria automac&o na 

producao. nciando a aplicacao da fissao e fusao nuclear, e inaugurando, com isso, 

o uso da er gia nuclear e o desenvolvimento da cibernetica. 

A tecnolO; passa a ser o motor propulsor da acumulacao em escala ampliada, 

segundo N ;del, na fase do "capitalismo tardio". As inovac5es tecnicas do p6s-

guerra, pa ele, inauguram a terceira revolucao tecnologica, e o monop61io do 

progresso nico — controlado por um numero pequeno de capitalistas, pioneiros 

das econor. is avancadas — funcionava como garantia de vantagens economicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" As remlas tecnoldgicas sao superheros derivados da monopolizacao do progresso 

tecnico, isto e. de descobertas e invencdes que baixam o preco de custo de 

mercadorias mas nao podem ( pelo menos a medio prazo) ser generalizadas a 

determinado ramo de producao e aplicadas por todos os concorrentes devido a 

propria estrutura do capital monopolista: dificuldades de entrada. dimensdes de 

investimento minimo. controle de patentes, medidas cartelizadoras. e assim por 

itiante."' 

As tender, .s contraditorias do capital impedem a generalizacao dos beneficios do 

desenvoK -mto tecnologico, funcionando como um estorvo para a plena utilizacao 

da capacic e produtiva. 

Em uma tra percepcao (favoravel?), a aceitacao da premissa de uma revolucao 

tecnico-c: ifico para qualificar as transformacoes operadas no transcurso, Theotonio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dos Santos destaca o papel relevante dedicado a P&D na etapa mais atual do 

capitalismo, que, segundo ele, assume taxas cada vez maiores de participacao no 

produto bruto dos paises industrializados, porem chama atencao para o fato de que 

nao e verdade que necessariamente as vantagens da aplicacao das inovacoes recaiam 

naqueles paises que possuam a vanguarda cientifica. 

Desta forma, embora os EUA no pos-guerra (no periodo da expansao calcado em seu 

modelo de desenvolvimento) tenha apresentado maiores gastos em P&D, cresceram 

menos que os paises que incorporaram as inovacoes, como e o caso do Japao e 

Alemanha. Uma das razoes para explicar este fenomeno e o fato dos EUA possuirem 

uma maior capacidade instalada sobre a base tecnologica anterior. Assim, para o ano 

de 1964, os EUA, com gasto de 3,4% em P&D, tiveram taxa de crescimento (PNB por 

empregado) de 2,9%; o Japao com 1,4% em P&D cresceu 8,3 e a Alemanha com 

gastos de 1,4 % em P&D, cresceram 4,1. Estes sao os paises que vao assumir uma 

posicao cada vez maior de lideranca a partir do questionamento da hegemonia 

americana.18 Entretanto, nao parece ser consenso, entre aqueles que estudam as 

tendencias mais recentes do desenvolvimento capitalista, que as transformacoes 

introduzidas ao longo das ultimas decadas merecam ser tomadas, em conjunto, como 

a justiftcativa de uma terceira revolucao tecnologica. 

Para Nilson Araiijo, ainda que seja verdadeiro que existam avancos consideraveis no 

campo cientifico, estes avancos nao podem justificar uma revolucao tecnologica, na 

medida em que a sua incorporacao na producao capitalista e diminuta frente as 

possibilidades que tais inovacoes oferecem para a expansao das forcas produtivas. 

Segundo Araiijo, a incorporacao das inovacoes sao muito pequenas, prevalecendo o 

uso da base tecnologica anterior. Assim, a utilizacao de energia nuclear nao ultrapassa 

a cifra de 17,5% e, por fim, aponta como uma incoerencia conceber uma revolucao 

tecnologica com estagnacao economica.19 

Entre as posicoes apontadas parece estar contida uma divergencia, no sentido que 

Santos parece inclinado a visualizar um novo periodo de expansao no medio prazo, 

enquanto Araiijo parece vislumbrar que as tendencias estagnacionistas venham 

manter-se por mais algum tempo. 

1 7 MANDEL. 1982, p.135. 
1 8 SANTOS, 19S7. 

'"SOUZA, 1995. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pensamos que a economia capitalista tanto pode voltar a crescer no medio prazo 

quanto, com a reestruturacao recente, nao superar a onda longa depressiva que se 

arrasta desde o final da decada de 60. Mas as respostas dependem de fatores 

subjetivos, ou seja, do papel que os agentes economicos venham desempenhar. 

Em uma conjuntura marcada pelo fortalecimento da ideologia liberal, e com uma 

gradativa desestruturacao dos organismos representativos dos trabalhadores, e 

possivel que se processe algum crescimento economico, porem sem a capacidade de 

inserir fatia consideravel da populacao. Ao contrario, parece mais plausivel que a 

possibilidade de crescimento economico venha acompanhada de forte concentracao e 

centralizacao de capital, apontando para crescentes destruicao da capacidade 

produtiva e marginalizacao de grande parcela da populacao mundial. 

Uma outra abordagem, na qual se questiona que as inovacoes tecnologicas tenham a 

validade de uma revolucao tecnologica, esta presente em Conceicao Tavares, que 

aponta o carater nao eqiiitativo da difusao do progresso tecnico e o predominio da 

base tecnologica da segunda revolucao industrial como algumas das causas que se 

apresentam como obices da consolidac&o de uma revolucao tecnico-cientifica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Ate prova em contrario, a "Terceira Revolucao Industrial" ainda nao dispensa o 

petroleo como base do sistema de transporte mundial. Um cluster de inovacoes que 

nao modifica radicalmente a infra-estrutura de transportes nem a base energetica do 

sistema industrial nao tern o impacto transformador de uma verdadeira revolucao 

industrial."'0 

A verdade e que nao se pode afirmar nada em definitivo em relacao as tendencias do 

desenvolvimento capitalista, porem e notorio que a aplicacao da cibemetica e o uso da 

energia nuclear, conhecidas para fins de acumulacao desde a decada de 40, tern, ate 

entao, uma utilizacao muito pequena. Quanto ao argumento de Tavares sobre o carater 

nao eqiiitativo da difusao do progresso tecnico, nao e nenhuma novidade. Pois durante 

as diversas fases de desenvolvimento do capitalismo imperaram as desigualdades 

internas, e a apropriacao privada do progresso tecnico favoreceu a consolidacao de 

lucros setoriais excepcionais para os inovadores pioneiros. 

Nao temos diividas de que os avancos tecnologicos do seculo XX vem promovendo 

um grande desenvolvimento das forcas produtivas: a tecnologia da informacao, por 

: o T A V A R E S & FIOR1, 1993, p.53. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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exemplo, possibilita dinamizar o mundo dos negocios atraves da facilidade com que 

os ativos se transferem entre os mercados mais longinquos. No que tange a 

comunicacao, esta tern sido enormemente facilitada com a presenca da "internet" — 

que cria uma rede mundial de computadores conectados entre si —, com o 

aparecimento dos aparelhos de fax, provocando, assim, uma maior agilidade nos 

contatos profissionais ou pessoais em virtude da extraordinaria velocidade. Por 

ultimo, devemos insistir na ausencia de uma linearidade nos conceitos de progressao e 

regressao. Se e verdade que existem fatores progressives na fase atual de acumulacao, 

como por exemplo, a maior facilidade de comunicacao, tambem devemos estar 

atentos aos perigos para a sobrevivencia humana que podem advir dos impactos 

ecologicos provocados pelo persistente ritmo de industrializacao, assim como da 

manipulacao genetica irresponsavel e sem a etica que exigem tais processos. 

Acontece que o desenvolvimento capitalista nao tern tido paralelo com o bem-estar 

social, pelo contrario! O desenvolvimento do capitalismo, historicamente, tern 

convivido com a contradicao entre o aumento da riqueza social e da apropriacao 

desta por um niimero cada vez menor de magnatas. Assim, as benesses do progresso 

tecnico ficam restritas a parcelas populacionais cada vez menores, ampliando por sua 

vez as diferencas entre o Norte e o Sul, e tambem na estrutura interna de renda dos 

paises mais ricos. 

0 progresso tecnico indubitavelmente cumpre um papel fundamental no fomento da 

acumulacao, e nao podemos negar que as transformacoes tecnicas mais recentes tern 

um papel de destaque para a atual fase de desenvolvimento do capitalismo. 

Entretanto, c um fato inquestionavel que as inovacoes tecnicas compoem o elenco de 

fatores responsaveis pela deterioracao das condicoes de vida da maior parte da 

populacao mundial e pela forte exclusao social presente nas formas atuais de produzir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. O Papel da Gerencia no Capitalismo 

O desenvolvimento das relacoes capitalistas traduz-se no aprimoramento e 

predominio das formas contratuais (mais ou menos precarias) de trabalho, o que se da 

por meio da expansao das relacoes de assalariamento (mais ou menos precarias), 

tornando marcante a dualidade "capital/ trabalho". 
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As funcoes de direcao no seio das relacoes da empresa sao separadas da relacao de 

propriedade a partir da forte tendencia concentradora que se desenvolve com o 

movimento de auto-valorizacao do capital. Em outras palavras, o capital assalaria 

trabalhadores integrados com os interesses da producao capitalista e, portanto, 

comprometidos com a expansao e o aumento da produtividade do trabalho. 

Deste modo, o controle do coletivo de trabalho e tao antigo quanto o modo de 

producao capitalista. Portanto, acompanhar as metamorfoses operadas nos processos 

de gerencia e crucial para um melhor dominio das vicissitudes que acompanham as 

relacoes capital/trabalho ao longo da historia do capitalismo. 

Dos inspetores e capatazes do modelo de organizacao do trabalho das manufaturas do 

seculo XVII I , sucedem-se, periodicamente, tecnicas de organizacao com as mais 

diversas inspiracoes. No seculo XIX, epoca da organizacao cientifica do trabalho, a 

lideranca de um pretensioso engenheiro estimulava metodos de racionalizacao da 

producao. principalmente formas de aumentar o ritmo da producao. Aprofunda-se, 

tambem, a separacao entre execucao e concepcao: o auxilio do cronometro aparece 

como elemento indispensavel de controle e determinacSo do tempo destinado as mais 

variadas tarefas. 

A "organizacao cientifica do trabalho" vai ser notabilizada a partir do seu emprego 

nas gestoes das empresas capitalistas. Pensamos, aqui, em Frederic Taylor (criador 

das tecnicas de controle do processo de trabalho conhecidas por "taylorismo"): 

engenheiro empenhado no aperfeicoamento dos metodos de extracao de mais-valia, 

seja atraves de forma agressivas de barateamento do valor da forca de trabalho, seja 

pelo aumento da intensidade do trabalho. 

O taylorismo. enquanto modelo de gestao, caracteriza-se pela elevada fragmentacao 

das atividades dentro da fabrica, tendo como conseqiiencia a desarticulacao do 

coletivo de trabalho. que alem de perder paulatinamente o controle de suas proprias 

atividades. devido ao fracionamento das tarefas, ve-se impelido a um forte processo 

de concorrencia a partir dos incentivos individuals. 

A tipologia efetuada por Harry Braverman classifica a pratica taylorista em tres 

principios basicos. composto de tecnicas e metodos que clamam pelo reconhecimento 

de uma certa cientificidade. Assim, Braverman enumera os seguintes principios: 1) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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principio de dissociacao do processo de trabalho das especialidades dos 

trabalhadores; 2) principio da separacao da concepcao da execucao; 3) principio da 

utilizacao do monopolio do conhecimento para controlar cada fase do processo de 

trabalho e sen modo de execucao.21 

Entretanto, convem chamar a atencao que, antes da elaboracao da "organizacao 

cientifica do trabalho", existiram sistematizacoes importantes no que diz respeito a 

produtividade do trabalho. Entao, seria justo que mencionassemos algumas delas 

antes de uma descricao mais detalhada do taylorismo. 

Desde Adam Smith que o problema do incremento das forcas produtivas ja era 

relevante na ciencia economica. Smith inaugurou a discussao em sua grande producao 

cientifica — "A Investigacao Sobre as Causas e Natureza da Riqueza das NacSes" —, 

abordando a importancia da divisao do trabalho como forma de incrementar a 

capacidade produtiva. 

E desta forma que Smith vai enumerar como vantagens da divisao do trabalho: a 

maior destreza possibilitada por esta; a economia de tempo resultante de uma maior 

especializacao; e o desencadeamento da fabricacao de maquinas como mecanismo de 

reducao do tempo de producao, ainda que ja advertisse sobre os efeitos danosos para a 

saiide dos trabalhadores que a fragmentacao das tarefas poderia gerar. 

No que diz respeito a Marx, chama-se a atencao para o papel fundamental que 

desempenhou a manufatura e a cooperacao na expansao das forcas produtivas, em 

uma fase preliminar do desenvolvimento do capitalismo. Ressalta-se, tambem, a 

segmentacao entre uma fatia de operarios especializados e a grande massa dos 

trabalhadores desqualificados. A partir deste momento, o controle da forca de trabalho 

ja era uma realidade. Nestes termos e que Marx falava do trabalhador mutilado, ou 

seja, aquele adstrito a uma tarefa parcial com sua ferramenta especifica. Destarte, o 

controle dos trabalhadores tern como fundamento a transferencia do saber operario 

para um grupo restrito de trabalhadores especializados e integrados com a perspectiva 

fun do capital na procura de maiores lucros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA toilo ojlcio de que se apossa, a manufatura cria uma classe de trabalhadores 

sent qualquer destreza especial, os quais o artesanato punha totalmente de lado. 

2 1 BRAVERMAN. 1987. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Depots de desenvolver, ate atingir a virtuosidade, uma tinica especialidade limitada, 

sacrificando a capacidade total do ser humano, poe-se a manufatura a transformar 

numa especialidade a ausencia de qualquer formacao. Ao lado da graduacao 

hierdrquica, surge a classificacao dos trabalhadores em hdbeis e indbeis. (.....) Em 

ambos os casos, cai o valor da forca de trabalho." 22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No entanto, esta fase da organizacao do processo de trabalho pode ser considerada 

como um estagio embrionario do controle operario que seguir-se-ia, na medida em 

que o capital nao tinha total autonomia em relacao ao saber operario (dando margem a 

resistencia deste com suas variadas formas de boicote da producao). Desta forma, a 

"maquinofatura", com as ferramentas parciais, acionadas por um motor movido a 

energia mecanica, seria o golpe mortal do capital sobre a autonomia dos 

trabalhadores. pois seria reduzida a um minimo a dependencia da habilidade dos 

trabalhadores no processo de trabalho, transformando os trabalhadores em meros 

apendices das maquinas. Assim, Marx descreve como a ciencia integra-se plenamente 

na producao capitalista, representando a "maquinofatura" a superacao do estagio 

anterior fundamentado no "oficio parcial". 

O taylorismo, conhecido como uma influente forma de organizacao do trabalho, teria 

como objetivo o aumento da produtividade. Para isso, o engenheiro Taylor formula, 

como normas, a separacao entre concepcao e execucSo do trabalho, que, por sua vez, 

favorece o fracionamento extremo das atividades e, por ultimo, introduz um forte 

piano de incenlivos individuals. As medidas de racionalizacao contidas nesse modelo 

de gestao, realizavam, por hora, a eficacia desejada, seja atraves do barateamento dos 

custos da forca de trabalho, seja atraves do aumento da intensidade de uso da mesma. 

Como ficou evidenciado pela exposicao acima, embora seja verdade que as normas 

emprcgadas expropriem o "saber fazer operario", o processo produtivo passou a ser 

dependente. em grande termos, da somatoria das especializacoes operarias 

(trabalhador coletivo). o que leva Benedito Moraes Neto a interpelar sob uma suposta 

regressao do processo produtivo sob a egide do taylorismo frente, por exemplo, ao 

sistema de maquinas (ali a acao da ciencia impusera uma maior independencia do 

capital em relacao aos trabalhadores). 

"(....) Nesse sentido. o desenvolvimento da manufatura levou a sua negacao. a 

maquinaria como forma mais desenvolvida do trabalho. A recriacao da manufatura 

" MARX. I9S7, p 401 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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no seculo XX, o fordismo, nao representa uma etapa necessdria do trabalho humano; 

muito pelo contrario, caracteriza-se, isto sim, como o desenvolvimento, ate o 

paroxismo, da forma historicamente menos desenvolvida."23 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O engenhosa ferramenta taylorista vai emprestar inspiracao para um industrial 

americano (Henry Ford) produzir automoveis em grande escala a partir do inicio do 

seculo XX. O fordismo, enquanto desenvolvimento ou aprofundamento do 

taylorismo, tern sua experiencia consolidada a partir das inovacoes posta em pratica 

por Ford, nos EUA, na montagem de automoveis. 

O fordismo tern objetivos equivalentes a forma de gestao taylorista, ou seja, a procura 

por maior incremcnto da produtividade do trabalho. Para isto, Ford introduziu a 

esteira rolante como mecanismo automatico possibilitador de uma maior intensidade 

do trabalho. Assim, a linha de montagem fordista prescinde da necessidade de 

incentivos individuals que eram tao presentes no taylorismo. 

E a linha de montagem, com o seu sistema de transporte, que vai dar lugar ao advento 

da producao automobilistica em massa. A esteira rolante apresenta-se como excelente 

criterio de eficiencia para o capital, pois promove a eliminacSo, em niveis 

extraordinarios, dos tempos mortos no processo de trabalho. O principio introduzido 

por Ford tern como premissa levar as tarefas especificas ate cada trabalhador parcial, 

traduzindo-se em uma reducao fabulosa do numero de horas necessarias para a 

producao de automoveis, o que, por sua vez, facilita o aumento da extracao de 

trabalho excedente. 

Enquanto o taylorismo baseava-se nos incentivos individuals como forma de 

incremcnto da produtividade, o fordismo adota os estimulos coletivos. Ford deixa 

claro que quando concedeu um aumento consideravel nos salarios dos seus operarios, 

tinha. como meta, a reducao de custos (via aumentos da produtividade) e, portanto, a 

maximizacao de lucros. 

O aumento da produtividade e a producao em massa favorece e justifica o aumento de 

salarios. Desta forma, uma parcela dos trabalhadores passa a participar do consumo 

dos bens duraveis que vao caracterizar o padrao de consumo do capitalismo no seculo 

XX. Cabe destacar que o automovel assumiu a lideranca como produto de consumo 

1 3 MORAES NETO, 198S. P.59 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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caracterizador de um novo estilo de vida, conhecido por seu carater mais privado e 

esbanjador. 

O automovel ganha a conotacao de um novo fetiche, assumindo contomos muito 

importantes para a manutencao das relacoes capitalistas. Ao consumo deste novo 

meio de transporte individual associa-se o poder pessoal e sucesso, desprezando, por 

completo, a irracionalidade derivada do desperdico crescente de elevadas quantidades 

de energia nao-renovavel, assim como outros impactos ecologicos provenientes deste 

novo padrao de consumo. 

A producao automobilistica foi o "carro chefe" da expansao do pos-guerra e, em 

conjunto com o desenvolvimento da industria quimica, estabeleceu o predominio de 

um modo de vida urbano. A acao da industrializacao, entretanto, nao se resumiu a 

cidade, ou seja. o campo tambem passou a conviver com a exploracao intensiva, onde 

o uso de insumos redefine os niveis de produtividade e as relac5es de trabalho. E 

assim que o velho campones vai dar lugar, cada vez mais, a diversos tipos de 

trabalhadores rurais assalariados. 

A expansao sem precedentes do pos-guerra nao pode ser compreendida sem uma forte 

referenda aos metodos tayloristas/fordistas de organizacao do trabalho. A fabrica-

modelo que difundiu sua forma de produzir, e seu padrao de consumo, para uma 

economia que se transnacionalizava em ritmo rapido, era baseada em uma estrutura 

extremamente verticalizada e uma complexa estrutura de cargos e salarios. Nao resta 

diivida de que os criterios da "organizacao cientifica do trabalho" contribuiram para a 

expansao da producao durante as decadas de 50 e 60, favorecendo a recuperacao de 

economias de peso, como a alema e a japonesa e, inevitavelmente, alterando a 

configuracao da concorrencia capitalista. 

Se a aplicacao dos metodos tayloristas/fordistas foi um dos fatores que sustentaram o 

crescimento no pos-guerra, tambem sao notorios os limites tecnicos impostos pela 

gestao autoritaria do trabalho. A automacao rigida, resultante da linha de montagem, 

dependia do ritmo intenso impingido aos trabalhadores, que mesmo sendo 

contemplados de alguma forma com o novo padrao de consumo, nao se isentaram de 

reclamar contra os ritmos desumanos e extenuantes da fabrica fordista. 0 movimento 

de resistencia desencadeado pelos trabalhadores do Norte capitalista, a partir do final 

da decada de 60 (absenteismo e abandono do trabalho encontram-se entre os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tercemzacao. Cnse e Acumulacao de Capital: seus efeitos na COPENE em Camacan-Ba 
Jossel SANTOS. 1999 



50 

expedientes de recusa as formas de racionalizacao empresarial), vao se refletir na 

queda da lucratividade, obrigando os empresarios capitalistas a esforcos 

reestruturadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. A Reestruturacao Destrutiva 

No final da decada de 60, o modelo de expansao do pos-guerra dava os primeiros 

sinais de derrocada — e com ela, a lucratividade das empresas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E verdade que o 

contexto geopolitico estava por deveras modificado. Com as economias europeias e 

japonesa renovadas, e com um franco processo de expansao do "socialismo real", a 

concorrencia entre nacoes ja nao garantia a hegemonia americana. Por outro lado, a 

expansao material continuada favorecia a organizacao dos trabalhadores, resultando 

em aumentos salariais e em uma gama variada de beneficios sociais. 

Se e verdade que se tornou usual a argumentacao de que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Welfare State foi resultado 

de uma concessao aos trabalhadores em virtude do imbricado contexto geopolitico, 

tambem existem fortes evidencias contra a tese de concessSo espontanea dos 

capitalistas. Em primeiro lugar, ate que se prove o contrario, o objetivo essencial que 

move os empresarios e o lucro, e e claro que falamos do lucro em progressao, o que e 

procurado por meio da lei do menor esforco, sem que haja quaisquer formas de 

constrangimentos para isso.24 Depois, e dificil acreditar que beneficios consideraveis 

consubstanciados na garantia de uma previdencia social, assim como em uma 

legislacao trabalhista menos opressora, tenham "caido do ceu como um manjar". 

O boom da producao no pos II Guerra Mundial ficou conhecido como a era de ouro. 

Os ganhos de produtividade permitiram a incorporacao de aumentos salariais nos 

paises capitalistas do Norte, isto atraves da forte racionalizacao da producao e de uma 

gestao autoritaria do trabalho. concorrendo na definicao de um novo padrao de 

consumo de massa. Entretanto, a participacao dos trabalhadores no padrao de 

consumo da era de ouro nao foi motivo para eximi-los de um forte processo de 

resistencia iniciado no final da decada de 60, demonstrando assim o elevado nivel de 

organizacao dos trabalhadores. 

: 4 A logica capitalista tcm traduztdo-se atraves do esforco dos empresarios capitalistas em ampliar a taxa de mais-

valia. o que pode ser conscuuido pela reducao dos salarios dos trabalhadores, inovacio tecnologica, sem contar as 

praticas ilicitas advindas das relacoes capitalistas. 
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O ritmo intenso imprimido pelos metodos tayloristas/fordistas de gestao tern como 

contrapartida o absenteismo do trabalho e o desabrochar de movimentos de massa na 

Europa. como foi o caso do "maio de 1968", na Franca. Constatou-se, no final da 

decada de 60, o aumento do abandono do trabalho e o forte absenteismo como formas 

de resistencias dos trabalhadores, que assim mostraram nao mais suportar os ritmos 

desumanos, impostos pela velocidade das maquina, e o trabalho sem conteudo, 

monotono e estafante. 

Os primeiros sinais de esgotamentos do modelo de desenvolvimento americano ja 

estavam presentes no final da decada de 60. Isso pode ser percebido pela observacao 

da queda da lucratividade, o que so se agrava com a recessao de 1974-75 (que teve 

como estopim o choque de petroleo de 1973). Assim, tomava-se imprescindivel uma 

serie de esforcos subsequentes no sentido de ampliar a taxa de lucratividade atraves de 

um vigoroso movimento de reestruturacao do trabalho. 

Com a desvalorizacao do dolar e o fim da conversibilidade do dolar frente ao ouro, 

alem do papel das renovadas economias do Japao e da Alemanha, ja nao estava 

assegurada a hegemonia americana, que passa a acreditar na possibilidade do cambio 

flutuante atuar como mecanismo que garanta um fluxo livre de capital, restabelecendo 

o equilibrio de sua balanca deficitaria. 

A crise capitalista foi seguida de uma redefinicao da divisao internacional do trabalho, 

onde alguns paises do conhecido "Terceiro Mundo", especialmente aqueles reunidos 

na OPEP, impuseram uma melhoria nas relacoes de troca intemacionais. Desta forma, 

a estrategia da "Trilateral" desponta na forma de uma comissao que admite a divisao 

da hegemonia pela triade EUA, Japao e Europa Ocidental, e na qual o carater 

ideologico procura inascarar, por meio de uma suposta cooperacao internacional e 

defesa dos direitos civis, o legado imperialista das economias do Norte capitalista. 

Mas e so a partir do aumento dos juros intemos, no final da decada de 70, que os EUA 

vai impor a retomada de sua hegemonia para o resto do mundo atraves de uma 

recessao interna e com a imposicao de politicas restritivas para o conjunto das 

economias capitalistas, tanto as centrais como as perifericas. Ainda que os EUA nao 

recuperem os niveis de produtividade da epoca de ouro, vai assegurar sua hegemonia 

atraves da afirmacao do dolar como padrao monetario, via seu potencial belico e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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militar, assim como atraves de seu predominio no campo da diplomacia (e, 

posteriormente, da concentracao produtiva em atividades de tecnologia de ponta). 

A valorizacao do dolar possibilita a atracao de capitals do resto do mundo sob a forma 

de ativos e importacoes do Japao e da Europa, ou ainda por meio das transferencias de 

fluxos liquidos de capitals da America Latina para pagamento dos servicos da divida 

externa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"( ) Entre 1982 1984, os EUA conseguiram dobrar o seu deficit comercial a cada 

ano, o que juntamente com o recebimento de juros Ihes permitiu absorver 

transferencias reais de poupanca do resto do mundo que so em 1983 corresponderam 

a cem bilhoes de dolares, e em 1984 devem ter ultrapassado 150 bilhoes. Por outro 

lado suas relacdes de troca melhoraram e os seus custos internos cairam. jd que as 

importacoes que os EUA estao fazendo sao as melhores e mais baratas do mundo 

inteiro." 2 5 

E certo que se observou um forte fluxo de ativos em direcao ao mercado interno 

americano, em que, viazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA joint-ventures com o capital japones e europeu, deu lugar a 

taxas de crescimento superiores ao resto do mundo capitalista, possibilitando uma 

consideravel modemizacao da economia americana. Porem, a politica agressiva 

americana vai forcar as economias capitalistas, que convivem com uma forte presenca 

do Estado, a promoverem uma significativa reestruturacao industrial (em particular, o 

Japao e a Alemanha). Assim, estas economias, de orientacao distintas da politica 

monetaria americana vao, em pouco tempo, assumir a lideranca em setores 

importantes do novo paradigma produtivo, destacando-se o Japao com o complexo 

microeletrdnico, e a Alemanha continuando a garantir antigas vantagens comparativas 

nos setores da quimica fina. 

E baseado no poder de sua moeda, (diplomacia do dolar forte) que os EUA retomam a 

vitalidade de sua economia, para isto levando todo o mundo capitalista a uma recessao 

e, mesmo com a tendencia persistente do aumento do seu deficit, cresceu, entre 1982-

1983, a taxa de 7/S%, enquanto o resto do mundo crescia a taxa de 1/2%, e o Sul 

capitalista encontrava-se em plena estagnacao.26 

Depois de abatidos pelos efeitos da recessao, os paises do Norte vao ensaiar um forte 

movimento de reestruturacao ou reconversao industrial, mudando, em boa parte, a 

: 5 T A V A R E S , 1985. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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configura?ao do processo de acumulacao a nivel mundial. O novo modelo de 

acumulacao — conhecido pela sua maior capacidade de flexibilizar as redoes de 

producao —, deixou o continente Asiatico em posi9ao de destaque, onde as formas de 

gestao japonesas passam a influenciar e serem modelo de racionalizacao para o 

mundo capitalista. A reestruturacao, que qualificamos como "destrutiva" (devido a 

seus efeitos perversos para o mundo do trabalho), vem seguida de forte 

desregulamentacao, atingindo largamente as conquistas trabalhistas conseguidas no 

fulgor de decadas de batalhas e impondo aos trabalhadores uma acao defensiva como 

conseqiiencia do desemprego estrutural causado pela intensificacao do uso da 

microeletronica no processo produtivo. 

No que tange ao Sul capitalista, que nem sequer desfrutou de um Estado do Bem-

Estar (tal como ficou conhecido nos paises "desenvolvidos" e, em especial, nos 

Estados europeus que instituiram substantivos sistemas de protecao social) durante 

este periodo, tiveram seus projetos de desenvolvimento interrompidos, em razao da 

crise da divida, permitindo-nos caracterizar os anos 80 como os da "decada perdida". 

E de forma retardataria, como de costume, que a reestruturacao foi implementada nos 

paises do Sul, especificamente no Brasil, sobre o qual podemos pontuar com maior 

precisao. O desencadeamento de tal processo e fruto da violencia ocasionada pela 

acelerada liberaliza9JIo comercial e desregulamentacao financeira, implementadas no 

inicio da decada de 90 pelo governo de Fernando Collor de Melo, que teve como 

resultado crescentes ondas de desindustrializa9ao, desemprego e precariza9ao da 

ocupa9&o. Portanto a reestrutura9ao no Sul e, especificamente, no Brasil, assume 

conota9oes destrutivas numa escala sempre maior. 

Parece que o capital procura retomar o seu vigor perdido a partir de uma retorica 

enganosa alicer9ada no discurso do liberalismo, da flexibiliza9ao das redoes de 

trabalho e da globaliza9ao da economia. Scndo enganosa, esta retorica nos remete ao 

juizo da concretiza9ao de um discurso ideologico capaz de diminuir as resistencias 

sociais para uma nova fase de retomada de investimentos sob o dominio dos paises do 

Norte. 

:" Op. Cit. P. 10. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 . 3 . 1 . A I d e o l o g i a D a G l o b a l i z a g a o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A reestruturacao dos paises do Norte amplifica a agressividade da competicao entre 

na9oes, abrindo uma fase sem precedentes de desregulamenta9ao atraves da 

liberaliza9ao dos mercados financeiros mundiais, integra9ao regional — por meio da 

consolida9ao de blocos economicos — , e uma pretensa elimina9ao das barreiras 

comerciais. 

O que pretendemos fazer a partir deste momento e mostrar que nao e bem assim, ou 

melhor, convictos do carater fetichista de tais premissas, vamos nos apoiar em alguns 

argumentos para apontar o surgimento de um forte projeto ideologico cujo objetivo e 

vender a ideia de um mundo com uma tendencia de crescente integra9ao e harmonia. 

Segundo o novo credo, a tecnologia de ponta e a liberdade comercial abrem o 

caminho para a prosperidade geral, remetendo-nos a defesa incondicional de uma 

especie atual de lei das vantagens comparativas, imagem e semelhan9a daquela 

editada no seculo XIX pelo celebre David Ricardo. 

Come9aremos interrogando a globaliza9ao, justamente por acreditar que esta fa9a 

parte de um projeto de sustenta9ao da nova investida dos paises do Norte no sentido 

de subordinar os paises do Sul e arrancar dos ultimos a fidelidade necessaria para uma 

nova alavancagem da acumula9ao de capital em nivel mundial. Para sucesso deste 

projeto de tamanha envergadura evoca-se como "Salvador" o todo poderoso mercado, 

desprezando-se portanto quaisquer referencias eticas e morais relativas aos sujeitos 

coletivos envolvidos. 

A globaliza9ao da economia e propagandeada como uma novidade no seio do 

capitalismo; alem disso e apontada como irreversivel, sugerindo que as na9oes, no 

contexto atual, encontram-se destituidas de soberania, devendo-se, portanto, adaptar-

se as novas tecnologias e as regras liberals de comercio. 

Como um bom projeto ideologico, a propalada globaliza9ao mitifica a realidade, seja 

indicando-a como um movimento inusitado ou mascarando a guerra comercial travada 

entre as grandes potencias ou, ainda, negando a forte centraliza9ao produtiva 

promotora de desindustrializa9ao nos paises do "Terceiro Mundo" e a forte exclusao 

social tao evidentes nos dias de hoje. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Vamos tentar, de agora em diante, enumerar os argumentos com os quais nos opomos 

a ideia da harmonica globaliza9ao, facilitando o acompanhamento dos leitores e 

deixando o caminho aberto para o debate no campo das ideias. 

Primeiramente, e premente tornar clara a nossa rivalidade com o carater inusitado da 

globaliza9ao. O certo e que deveriamos nos referir a uma nova fase de 

internacionaliza9ao do capital, onde a desregulamenta9ao das fina^as e a tecnologia 

microeletronica diminuem a distancia entre as pra9as financeiras internacionais, 

facilitando a transa9ao rapida de trilhoes de dolares diarios. E sem maiores temores 

duvidar de uma real economia global, ja que, pelo o que tudo indica, os investimentos 

continuam concentrados na Triade (EUA, Japao e Europa), sendo a fase vigente de 

internacionaliza9ao acompanhada de uma larga fonte de instabilidades, negando assim 

a pretensao a ser um processo irreversivel e guiado por uma inexorabilidade capaz de 

apagar quaisquer resistencias nacionais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Em certos aspectos, a economia internacional atualmente e menos aberta e 

integrada do que o regime que prevaleceu de 1870 a 1914. Empresas genuinamente 

transnacionais parecem ser relativamente raras. A maior parte das empresas tern 

uma forte base nacional e comercializa multinacionalmente fundada em uma maior 

localizaqao nacional da producao e das vendas, e nao parece haver uma maior 

tendencia de crescimento de empresas realmente internacionais. (....) Ao contrdrio, 

os fluxos de comercio, de investimento e financeiro estao concentrados na Triade da 

Europa, Japao e America do Norte, e parece que esse dominio vai continuar."11 

A rigor o capitalismo e internacional desde a sua genese. A acumula9So previa de 

capitals conjugou grande comercio atacadista e expropria9ao de pequenos produtores 

como forma de consolidar a acumula9ao de capital como o novo filao das formas de 

produzir. Se o mercado e mundial desde que criado pelo modo de produ9ao modemo, 

o que podemos fazer e caracterizar distintos periodos de redoes desiguais de troca 

por meio de um comercio internacional. Ate o seculo XVII I , prevaleceu o forte 

comercio de mercadorias em beneficio de algumas poucas potencias que tinham o 

dominio de vastos territories na forma de colonias. Estas, por sua vez, eram impedidas 

de implementar projetos de desenvolvimento que as desagravassem. No geral, tais 

colonias eram fontes de materias-primas baratas fundamentals para a industrializa9ao 

em pleno andamento. Ja o final do seculo XIX e marcado por forte processo de fusao 

entre capitals industrials e bancarios, inaugurando o periodo imperialista onde passa a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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prevalece predominio do capital financeiro, que tem na exportacao de capitais um 

diferencu • da fase anterior. O resultado desta forte centralizacao e traduzido por 

disputas re as grandes potencias visando conquistar esferas de investimentos, 

disputas .is que acabam por provocar dois conflitos mundiais de proporcoes 

desastros Por ultimo, no pos - I I Guerra Mundial, passa a predominar o 

investime produtivo com uma nova enfase nas multinacionais. 

Assim, a va fase de intemacionaliza9ao com que convivemos aponta para um 

aprofund ito do investimento produtivo, conhecido tambem como investimento 

extemo i o (IED), que passa a prevalecer frente ao comercio de mercadorias; 

porem es raracteristicas nada tem feito para atenuar as desigualdades internas dos 

paises ct re na^oes, na medida em que os IED permanecem concentrados em 

alguns rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ts paises, perpetuando a logica da concentracSo e centraliza^So de 

capitals,, do a humanidade para um abismo indecifravel. 

Se e ven. que, durante as ultimas negociacoes promovidas pelo GATT, houve uma 

evolucac sentido da redu9ao das tarifas alfandegarias, tambem e certo que as 

grandes i cias utilizam as barreiras nao-tarifarias como forma de prote9So de seus 

mercado JITIOS. Entre os argumentos que justificam uma taxa95o complementar, 

em espi para os paises de industrializa9ao retardataria, podemos encontrar 

condi9oe itarias inadequadas, defesa da ecologia,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dumping social, entre outras. A 

partir da dtados de algumas pesquisas realizadas nos EUA, Nilson de Souza nos 

fomece a s numeros que apontam para a forte presen9a do Estado na economia. 

Por meic cao de barreiras nao-tarifarias, os paises "desenvolvidos" aumentaram a 

prote9ac» las economias contra o comercio de produtos industrializados de 5%, em 
•jo * 

1966, pa >%, em 1986." A agncultura da CEE dos EUA e do Japao nunca foi tao 

protegidi itudo convem acompanhar os designios de uma pretensa nova ordem 

com man ^portunidades de integra9ao. 

Por acrev que a propaganda da globaliza9ao da economia nao passa de uma 

ideologia tenta a todo custo negar a permanencia de formas de subordina9ao dos 

paises do as grandes potencias capitalistas — e que usa um discurso ideologico 

capaz de legiar o investimento capitalista em um numero pequeno de na9oes —, 

insistimo: I refutar os lugares comuns, como a ado9ao de desregulamenta9ao 

2 7 HIRST & 1PSON, P. 15, 1998. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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desenfreac -elos paises de industrializacao retardataria e a adaptacao a todo custo as 

praticas e<. omicas liberals. Utilizando as palavras de Wilson Cano, o que vem 

acontecen- e uma "trilaterizacao"29 da producao, a partir da concentracao dos 

investime: numa triade formada entre Japao, CEE e EUA. Por outro lado, 

perpetua-i atraso tecnologico nos paises do Sul, quando nao a exclusao de 

continente teiros, como e o caso da Africa. 

Quanto ac .Ihoes de dolares que circulam em torno do mundo todos dias, a partir 

dos desen imentos da tecnologia de informacao, devem ser destacados como um 

grande di xiador da fase atual de intemacionalizacao. Entretanto a mobilidade 

instantane 'stes capitals de curto prazo vem acompanhada de uma forte 

instabilida :os mercados, capaz de gerar crises com forte potencial desestruturador 

e sem nenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 garantia de constituir-se como um processo duradouro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Por volta de 1913, o grau de mundializacdo financeira alcancado no quadro da 

internacionalizacdo da epoca, gracas d liberdade de movimento dos capitals, 

assegurada pelo padrdo-ouro e pela liberdade de cambio, e garantida por uma serie 

de tratados sobre comercio e investimentos, parecia um fato "irreversivel". (.....) 

Bastou o crash de Wall Street e o sucessivo desmoronamento do sistema bancdrio 

nara dar origem, bem antes das adicionais consequencias da Segunda Guerra 

Mundial, a um sistema de financas compartimentadas, administradas estritamente 

pelas autoridades monetdrias e politicas. Quern ousard afirmar, com seguranca, que 

algo semelhante nao poderd ocorrer nos proximos anos."M 

Acatando todo projeto de restruturacao irradiado nos quatro cantos do mundo 

venha occ Jo em um clima de nova paz (lembrando o periodo que antecedeu a I 

Guerra M al, conhecido como "bela epoca"), onde o final da Guerra Fria e a 

pouca pre :ade de conflitos mundiais remetem a resolucao das contendas para o 

campo d<- -atico, parece notorio que as implicacoes da efetivacao de uma 

economia al suscitam solucoes autoritarias para dissolver diferencas historicas na 

legislacao globalizados, que, por contingencias da "Nova Ordem Global", 

conduziria > aniquilamento das raizes e identidades nacionais. 

- s SOL'ZA, 19 
: 9 CANO, P.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6  95. 
3 0 CHESNAIS 6. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E assim que Malaguti aponta para uma plaustvel-futura "Ditadura Mundial" como 

forma de abafar os diferentes graus de diversidade criados pelo proprio capitalismo, 

sejam elas eticas, sociais ou economicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Apos consolidados e resgiiardados os direitos a diferenca, expressos nas 

Constitutes de todos os Estados democrdticos, a homogeneizacao da humanidade 

so poderd ocorrer pelo aniquilamento sumdrio dos movimentos sociais. (.... ) Enfim, 

a consolidacdo do processo de globalizacao pressupoe — muito mais do que uma 

"acumulacao primitiva " — a instituicdo de um poder politico com as prerrogativas 

que imaginamos possuir uma Ditadura Mundial."31 

As atitudes autoritarias fazem parte da pratica do "novo" cenario mundial. Basta 

observarmos o prolongado embargo economico contra a ilha de Cuba, assim como um 

combate (com palavras, mas tambem com armas), travado pelos govemos neoliberais, 

contra os movimentos organizados que se insurgem contra as determinacoes da ordem 

dominante e na defesa de uma insercao produtiva digna. Assim, alguns movimentos 

que optaram por alguma forma de resistencia (Chiapas, MST) tem de deparar-se 

tenazmente com mensagens repetidas e desfavoraveis que aparecem quotidianamente 

na midia e enfrentar o rigor do enfrentamento de classes numa conjuntura em que 

prevalece o desmantelamento dos movimentos de massas em conjunto com uma 

atmosfera de florescimento de ceticismo generalizado. 

Mas como nao bastasse a capacidade de infiltracao, na mente de "mocinhos e 

mocinhas" inteligentes, desta poderosa ideologia da globalizacao, ela tem como 

comparsa o neoliberalismo, que desponta com poder comparavel, surgindo com ares 

de um credo, a partir dos esforcos dos govemos de Thatcher e Reagan. 

Paradoxalmente, na epoca das "megas" fusoes e agigantamento do mercado 

financeiro, ressuscitam-se as velhas receitas da soberania do mercado. O 

neoliberalismo, em contraste com o disperso liberalismo classico, desponta com uma 

coesao capaz de pretender tomar desacreditada a defesa de quaisquer formas de 

regulacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . 3 . 2 . N e o l i b e r a l i s m o : O P o d e r D e U m a R e t o r i c a V a z i a 

A continuidade da crise capitalista durante a decada de 70 e o dissabor das politicas 

keynesianas sao fatores primordiais para reanimar os teoricos da soberania do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Terceinzacao. Cnse e Acumulacao de Capital: seus eleitos na COPENE em Camacan-Ba 
Jossel SANTOS. 1999 



59 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mercado, mas e no pragmatismo dos governos Reagan e Thatcher que vai ganhar 

forca este novo catecismo de bolso. Controle restrito das financas piiblicas, 

privatizacao e desregulamentacao despontam como os mecanismos eficazes para o 

desenvolvimento e a felicidade dos povos, mesmo que dentre os propagandistas da 

liberalizacao encontremos os EUA com o maior deficit publico do mundo, agravado, 

sobretudo, pelos dispendios da industria belica. 

A imposicao de uma recessao em nivel mundial, a partir da elevacao dos juros 

intemos nos EUA, propicia a reestruturacao da economia norte-americana, que se 

sentia ameacada pela queda da produtividade de sua industria e pela concorrencia das 

economias renovadas do pos-guerra, especialmente do Japao e da Alemanha. Com a 

desregulamentacao do mercado financeiro e a desindustrializacao que acompanha o 

mundo capitalista, em especial nos paises do Sul, o novo grito de guerra a ser seguido 

e o da competitividade. A liberalizacao do comercio e o esfacelamento de toda forma 

de protecao trabalhista devem ser adotados como uma especie de elixir magico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" (....) EncarquilhadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em sua partitura monocordia, esses paises nao sabem mais 

falar e comunicar algo que faca sentido ao resto do mundo. A unica coisa que sao 

capazes de dizer aos paises pobres. fracos e "nao-desenvolvidos" e: "sejam 

competitivos ", "ajustem-se as regras da economia de mercado ". Depois voltam aos 

seus negocios. aos seus mercados e a sua competitividade.' 

Desta forma, aprimorar a competitividade para estar apto ao novo "mercado global" 

esta de acordo com os preceitos da modernidade. 0 que nao se pode esquecer e que a 

ideologia liberal surgiu na Inglaterra nos primordios do capitalismo, no seculo X V I I . 

Portanto seria mais justo falar em resgate do primitivismo do que de uma possivel 

modernidade. Mesmo identificando aquele periodo com a existencia de uma maior 

mobilidade do capital e a permanencia de proprietaries de pequena e media dimensao, 

fica muito dificil desprezar a acao do Estado. pois este agiu com a violencia conhecida 

na acumulacao primitiva de capitals e a divida publica assumiu uma importancia vital 

no desenvolvimento capitalista.33 

Digamos que passamos a condescender com o passado, migrando para a analise do 

periodo posterior a crise da decada de 70, do nosso seculo. Os argumentos do 

J l MALAGUTI, 1997. 
3 2 P E T R E L L A , 1997. 
3 3 SANTOS, 1997. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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insucesso da planificacao, nos marcos e fora do capitalismo, junto com a defesa do 

Estado Minimo, ganharam vida; entretanto tais argumentos parecem contrastar com os 

fatos. A conjuntura internacional continuou marcada por elevados dispendios publicos 

e pela implementacao de politicas protecionistas pelos paises desenvolvidos, mesmo 

que sob a ascensao de uma forte retorica ultra-liberal sob a lideranca de Margareth 

Thatcher e Ronald Reagan. Deste modo, os EUA aumentaram a protecao de sua 

agricultura e foram acelerados os acordos de integracao regional: a CEE na Europa, o 

NAFTA envolvendo os EUA, Mexico e Canada, e o bloco asiatico sob lideranca do 

Japao. 

Nao e sem razao que Perry Anderson chama atencao para a coesao da ideologia 

liberal que, a partir das experiencias do Reino Unido e dos EUA, ganha a forca 

necessaria para a sua difusao no resto do mundo, minando as resistencias de nac5es 

adeptas da forte presenca da regulacao, e, por fim, ganhando novos simpatizantes: 

falamos da Ex-URRS e os seus aliados (leste europeu, China) que, em passado 

recente, atuavam como ferozes inimigos das leis cegas do mercado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O dinamismo continuado do neoliberalismo como forca ideologico em escala 

mundial estd sustentado em grande parte, hoje, por este "efeito de demonstracdo " do 

mundo pos-sovietico. Os neoliberais podem gabar-se de estar a frente de uma 

transformacao socio-economica gicantesca, que vaiperdurar por decadas."u 

E fato que o novo cenario internacional fortalece o discurso ideologico sobre a 

ofensiva do capital. Falamos de uma atenuacao das resistencias ao modo de producao 

baseado na realizacao de mercadorias, isso tomando como referenda a queda do muro 

de Berlim e da transicao da URRS para uma economia de mercado a partir das 

reformas dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Perestroika. 

Com o impeto da ideologia neoliberal e a estagnacao dos paises do Sul foi possivel 

aos paises "desenvolvidos" efetuarem reformas consideraveis no modo de produzir. A 

contra-ofensiva do capital na decada de 80 vai promover a transicao para formas 

denominadas mais "flexiveis" de acumulacao, com uma tendencia distinta de 

centralizacao, se comparada com o que foi promovida na emergencia do capital 

financeiro no seculo XIX. A acumulacao capitalista passa a fazer uso de uma estrutura 

5 4 ANDERSON, 1995. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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produtiva mais horizontal com a adocao da terceirizacao, quase sempre combinada 

com outros modelos de organizacao do trabalho. 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA just-in-time e apresentado como altemativa para debelar os estoques gerados pela 

producao em larga escala. Assim, e construida uma nova concepcao sobre o momento 

exato de se produzir, sempre atendendo uma demanda previa, podendo-se, deste 

modo, desvencilhar-se dos inconvenientes de uma oferta desenfreada. Enfim, uma 

serie de modelos de organizacao do trabalho influenciados pelas tecnicas de qualidade 

japonesas passam a compor o novo elenco da gestao das empresas capitalistas, 

tecnicas estas que sao conhecidas pelos meios implicitos de integrar os trabalhadores 

na luta pelo aumento da produtividade do trabalho (Uma revisao do Modelo Japones 

de Gestao esta presente no proximo capitulo). 

Parece correto dizer que os novos padroes de produzir sao mais flexiveis, isso porque 

possibilitam maiores interferencias na linha de producao, resultando em maior 

diversificacao dos produtos em contraste com os produtos padronizados da linha de 

producao fordista. O modelo flexivel de producao e dependente da tecnologia da 

informacao, e desponta a partir do uso mais intenso das CNC (maquinas-ferramentas 

de controle numerico), da maior presenca do robo industrial e com a area de projetos 

automatizada atraves do sistema CAD/CAM. 3 5 

A reestruturacao do Norte capitalista vai apoiar-se no gradual retrocesso das 

conquistas trabalhistas garantidas durante as decadas da expansao do pos-guerra, no 

aumento dos niveis de desemprego na Europa Ocidental, Japao e EUA, assim como 

na derrota do movimento sindical, favorecendo portanto o aparecimento de formas 

precarias de emprego (trabalho parcial e trabalho temporario). 

Os paises da OCDE, a partir da reestruturacao, tem convivido com taxas de 

desemprego crescentes, que nao parecem refletir mera tendencia conjuntural: os niveis 

irreversiveis de desemprego passam a assumir a conotacao de desemprego estrutural. 

Apesar da recuperacao da decada de 80, o desemprego nos paises industrializados, na 

decada de 90, ja afeta 35 milhoes de pessoas, segundo o Relatorio do 

Desenvolvimento Humano da ONU publicado em 1996. A taxa media de desemprego 

nos paises industrializados se encontra em tomo de 8,6% , porem nao significa que os 

niveis de desemprego sao homogeneos em toda a regiao: o Japao com a taxa de 2,5% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e o desemprego na Espanha em tomo de 23%. O final da decada apresenta algumas 

novidades, como o aumento do emprego no Japao como efeito da crise asiatica, mas, 

segundo pesquisa da OCDE, o desemprego permanecera alto no comeco do seculo 

X X I : "A pesquisa diz que oito paises da OCDE continuam com mais de 10% de sua 

forca de trabalho economicamente ativa sem emprego no ano 2000. Sao eles Belgica, 

Finlandia, Franca, Alemanha, Grecia, Italia, Polonia e Espanha."36 

A desarticulacao de um esquema de protecao social remete os trabalhadores para o 

convivio perene com uma serie de instabilidades, com forte inseguranca no mercado 

de trabalho, no emprego e na renda, apontado por Jorge Mattoso como a "desordem 

do trabalho".37 As benesses da modernidade, que vem sendo alardeadas aos quatros 

cantos do mundo, ficam restritas a uma fracao de incluidos que podem obter as 

facilidades de um mundo com comunicacoes ageis. Entretanto, as modificacoes no 

campo da tecnologia e nos padroes de organizacao tem empurrado parcelas crescentes 

da populacao do globo para o desemprego e a informalidade, ampliando a violencia 

urbana e contribuindo para a formacao de um quadro marcado pela barbarie social. 

A exemplo dos velhos esquemas de dominacao "imperialista", continuam a 

prevalecer as grandes desigualdades, sejam elas localizadas no ambito intemo das 

nacoes capitalistas, ou entre as diversas nacoes e regioes, como conseqiiencia do 

comercio desigual. Aconteceram mudan9as estruturais no capitalismo, mas nSo foi 

anulada, de forma alguma, a sua logica de acumulacao. E ai, ao que tudo indica, nao 

existe lugar para harmonia e integracao definitiva. Se algo conhecemos do sistema 

capitalista, este de irreversivel so tem a busca inesgotavel pelo lucro e a contradicao 

entre as classes. 

A partir de agora podemos retratar a tentativa da assimilacao pelos paises do Sul, em 

particular do Brasil, aos padroes de desenvolvimento do Norte capitalista. As 

imposicoes das instituicoes multilaterais e das grandes potencias, e a adocao acritica 

dos paises de industrializacao retardataria, tem resultado na acentuacao da 

concentracao de renda na America Latina, com o agravamento do quadro social, 

marcado pela fome e miseria. Daqui por diante procuraremos apreender os caminhos 

percorridos pelo Brasil para inserir-se nesta nova tendencia da acumulacao capitalista. 

3 5 CAD: Desenho Assistido por Computador; CAM: Manufatura Assistida por Computador. 
3 6 GAZETA MERCANTIL, 1999. 

" M A T T O S O , 1995. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 . 4 . O B r a s i l e m B u s c a d e  u m a I n s e r c a o A c r i t i c a : A C a m i n h o 

d o " C o n s e n s o " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 projeto desenvolvimentista implantado no Brasil teve a forca de deixa-lo entre as 

dez economias do mundo (em produto). Para isso sabemos do carater associado do 

seu desenvolvimento, marcado pela presenca marcante do Estado e com forte 

dependencia externa. 

A estrutura concentrada de renda, somada a um forte sistema de protecao, garantiram 

uma economia razoavelmente diversificada e com intenso ritmo de acumulacao, 

embora incapaz de incorporar grandes segmentos de sua populacao. Com uma certa 

rapidez, consolidou-se uma industria de base capaz de dinamizar a acumulacao 

atraves do setor produtor de bens duraveis, embora este consumo nao tenha sido 

estendido ao grosso da populacao, consubstanciando um padrao de desenvolvimento 

com elevada exclusao social. 

Foi sob a egide do governo militar que se iniciou a implantacao do setor produtor de 

bens de producao e da industria de insumos, principalmente a partir dos projetos de 

consolidacao da industria petroquimica. 0 agravamento dos niveis de concentracSo de 

renda vai empurrar a sociedade civil, na decada de 80, a movimentos reivindicatorios, 

seja contra o aumento do custo de vida e por melhores condicoes de vida, ou em 

repudio a repressSo e pela democratizacao da sociedade. 

As mudancas na conjuntura internacional, em que os paises centrais foram impactados 

por uma depressao na decada de 70, resultou em uma reordenacao das regras do 

jogo, no final da decada, sob o jugo da economia norte-americana. Falamos, e claro. 

do aumento da taxa de juros internacionais, que empurrou o mundo capitalista para o 

contexto de politicas contracionistas. 

O aumento da taxas de juros vai estancar o modelo de desenvolvimento brasileiro, 

dependente, em grande dose, dos influxos de renda do exterior. A divida externa vai 

tomar-se uma grande fonte de instabilidade nas economias latino-americanas, quando 

a partir da decada de 70, com a desestabilizacao do padrao dolar, as economias 

passam a depender dos emprestimos a juros flutuantes do sistema de credito privado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tabela 4: 

America Latina: desembolso total da divida externa. 

(Saldo no final do ano em US$ bilhoes). 1978-84 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pais 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

America Latina 150,8 181,9 221,0 275,4 315,3 340,9 360,1 

Brasil 52,2 58,9 68,3 78,5 87,5 96,5 101,8 

Fonte: S U N K E L (19S6) 

Com a interrupcao dos fluxos de renda provenientes do exterior, entra em colapso um 

modelo de desenvolvimento fortemente dependente do investimento estrangeiro, que 

a partir de entao tem que conviver com os altos indices inflacionarios, em boa parte 

responsaveis pela deterioracao dos padroes de vida da populacao. 

A coordenacao da area economica, aceitando sem maiores problemas a ingerencia do 

FMI na administracao do pagamento da divida externa, passa a concentra-se em 

esforcos para gerar excedentes exportaveis capazes de atenderem os servicos 

crescentes da divida, que solapa cada vez maiores fatias do produto interno bruto 

(PIB). 

Aproveitando o impulso das altas taxas de crescimento do milagre (1968-1971) — 

momento em que a economia brasileira cresceu em ritmo acelerado — , tendo as taxas 

de crescimento girado em tomo de 12%, o que se pode entender como opcao pela 

continuidade do projeto desenvolvimentista. Os militares desconsideraram a 

conjuntura desfavoravel e implementaram um projeto de proporcoes gigantes — o II 

PND, ampliando assim, a capacidade produtiva brasileira, mas, por outro lado, a 

divida externa assume proporcoes gigantescas. Os esforcos empreendidos com a 

continuidade do projeto desenvolvimentista confere a economia brasileira um 

potencial exportador, o que seria um atenuante frente ao desaquecimento da economia 

promovido pela forte recessao interna em que o pais vai mergulhar na decada de 80. 

Assim o potencial exportador, durante a decada de 80, passa de 20 para 31 bilhoes, 

porem os encargos e remessas de lucres ao exterior assumem proporcoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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depredadoras: durante o mesmo periodo, o servico da divida passa de 54 para 120 

bilhoes de dolares. 

Mas a decada de 80 e a estagnacao que a acompanhou, nao significou exatamente um 

periodo de "vacas magras" para o grande capital. Distante de prejuizos, os ramos da 

grande industria asseguraram lucros satisfatorios, pois alem de serem premiados com 

subsidios e incentivos fiscais, possuiam poder de pressao para majorar os precos de 

seus produtos. No caso da petroquimica, esta teve a materia-prima (nafta) subsidiada 

pela Petrobras durante toda a decada. 

Como podemos notar, ate a decada de 80 a industria brasileira conviveu com forte 

protecao, sendo que o setor produtivo formado pelo modelo tripartide "Estado, capital 

privado nacional e capital privado extemo" contava com uma parca concorrencia 

externa. E assim que o grande capital, favorecido pelas altas taxas de inflacao, 

beneficiou-se com lucros operacionais ou lucros especulativos do incipiente mercado 

financeiro brasileiro. 

A abertura da economia e a conseqiiente exposi?ao aos padroes de competic3o 

internacional, colocados em pratica a partir do governo Collor, v3o resultar em 

recessao no inicio da decada de 90, impulsionando as industrias para um processo de 

reestruturacao. Os impactos sobre o mercado de trabalho e a representacao dos 

trabalhadores e o que confere um carater destrutivo a esta reestruturacao da producao. 

Depois de mais de 20 anos de govemos autoritarios ocorreu um movimento de 

redemocratizacao da sociedade, que finaliza com a realizacao de eleicoes diretas. Do 

pleito sai vitorioso Fernando Collor de Melo e, junto com a imagem de homem jovial 

e resoluto, insistentemente veiculada pela midia, vem as promessas da adesao do pais 

a "modernidade". A modernidade, em som unissono, passa a ser retratada pela 

ausencia de regulamentacao na economia e pela aceitacao incondicional da liberdade 

de comercio, ficando em sintonia harmonica com tais diretrizes — o que parecia ser o 

melhor meio para uma bem sucedida integracao na economia internacional. 

A adocao de politicas macroeconomicas sob orientac3o dos organismos multilaterais 

presentes emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Washington, concretizam o Consenso de Washington, em que se passa 

avaliar a eficacia das medidas propostas pela capacidade que os paises "emergentes" 

3 8 CANO, 1995., p.59 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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passariam ^ossuir para debelar a inflacao e controlar as contas publicas: duas 

variaveis sideradas como uma grande fonte de instabilidade para as jovens 

economia.'- :no-americanas. A adocao das politicas do Consenso dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Washington 

significa a .imilacao da retorica neoliberal e a procura a qualquer preco de uma 

aceitacao onal dos padroes de producao internacional. Esta assimilacao acritica 

dos termc consenso nao se deve apenas a negligencia quanto a deterioracao dos 

padroes dt ia da grande maioria da populacao — em particular dos assalariados —, 

mas, taint pelo fato de tal retorica desprezar a distancia das economias do Sul no 

que tangc dominio da tecnologia, mascarando, em grande dose, as reais 

possibilid; de nossa insercao no mercado mundial. 

O que sig am afinal as politicas macroeconomicas do Consenso de Washington! 

As politic iberalizantes propugnadas a partir das diretrizes do FMI, tambem 

apontadas o reformas estruturais, nada tem a ver com o velho ideario da decada 

de 60 por ocratizacao e melhoria das condicoes de vida: reforma agraria, melhor 

reparticao -enda etc. Basicamente, as reformas "modemizantes" requeridas pelo 

Consenso mem-se em liberalizacao comercial e financeira, combate ao deficit 

publico — a o qual e indicado um amplo projeto de privatizacao —, seguido por 

forte desre .mentacao da economia. 

A assimilb das regras do consenso de forma abrupta, ja que em media as tarifas e 

precos re -am-se de 40% para 20%, no prazo de dois anos, abalou setores 

consolidac da economia nacional que, historicamente, conviveram com um 

mercado avelmente protegido, provocando desemprego e precarizacao das 

condicoej." trabalho. As consequencias da liberalizacao nos paises latinos, 

entretanto. am de acordo com a dimensao das economias. Desta forma, os niveis 

de desind alizacao no Brasil nao alcan^aram os niveis das vizinhas economias 

latinas, ms J.as por uma menor diversificacao, como e o caso do Chile, Argentina e 

Mexico. 

A liberaliz 3 comercial impulsionou as empresas em direcao a uma reestruturacao 

que as to sem competitivas frente ao capital externo. Portanto, as empresas 

apressam-s iiante da nova situacao, a ampliar os investimentos em tecnologias 

modemas, obretudo, na assimilacao de novas tecnicas de organizacao do trabalho 

— terceiri. o,just in time, CCQ —, que teriam como finalidade reduzir custos, em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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geral, corzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l forca de trabalho. Como resultado das reformas organizacionais e 

tecnicas, a pliaram-se velhos problemas estruturais da economia brasileira, tomando-

a mais de :al e desumana. 

A introdu 1 de tecnologia moderna eliminou um numero razoavel de profissoes, 

resultandc m desemprego estrutural. A nova definicao de desemprego diverge 

daquela hecida como conjuntural, que por sua vez e conseqiiencia do 

desaqueci nto transitorio da economia. O problema so tende a agravar-se com as 

novas for de gestao, onde desemprego convive com variadas formas de insercao 

precaria e :ucao das oportunidades de obten<;ao de um emprego formal, empurrando 

parcelas c :entes de trabalhadores para a informalidade. 

EntretanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5 ecos pro-libera9ao comercial nao tem 0 mesmo peso para as economias 

do Norte tendencias protecionistas destas economias, que tendem a implementar 

blocos c« oada vez maiores capacidades de intercambio regional, quase sempre 

redundan 1 perda de mercado para as economias do Sul, que possuem mercados 

internos d mores dimensoes. 

A crise 

ideologia 

repiiblica 

pragmati-

mercado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Consensu 

democrac 

:ural com que se depara 0 capitalismo favorece o fortalecimento da 

:ficiencia do mercado, acelerando a transi9ao para 0 capitalismo das ex-

rialistas e o desmantelamento do Walfare State. Dai fica facil entender o 

que assola as esferas estatais e a intelligentzia, que passam a ver o 

.0 criterio de eficiencia e assimilam facilmente as politicas liberals do 

Washington , ainda que muitas vezes utilizando as vestes da social-

Depois d 

viveu-se 

uma equ: 

de uma i : 

organism 

Henrique 

economis 

de estabi 

3 9 Uma disc; 

propalada g! 

n processo de impeachment sofrido pelo presidente Fernando Collor, 

rapida transi9ao com Itamar Franco. Durante seu mandato, organizou-se 

;onomica composta por intelectuais graduados e "cooptados" pela ideia 

:ao internacional a qualquer custo, sendo saudados calorosamente pelos 

nultilaterais. Na coordena9ao da area economica estava Fernando 

rdoso e, a partir de uma simbiose entre sociologo e renomados 

Andre Lara Resende, Francisco Lopes, Edmar Bacha), surgiu um piano 

ao (Piano Real) monetaria e de combate a infla9ao em plena sintonia 

•m tomo do pragmatismo da intelligentzia e a assimilacSo dc uma postura acritica nos marcos da 

acao da economia pode ser encontrada em: MALAGUTI, M. L. , 1995. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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com as rec >ttas liberals. Deste modo, o campo estava aberto para o aprofundamento 

das politic ; liberals de privatizacao e desregulamentacao social, tao propugnados 

pelos pon szes do Consenso, que vao ter continuidade com a vitoria de FHC nas 

eleicoes p denciais de 1994. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"As politicas de ajuste e os processos de estabilizaqao das economias do Mexico e da 

Argentina foram sempre consideradas pelos porta-vozes do consenso de Washington, 

pelos jornalistas economicos dos principals nacionais e pela econdmica do ex-

minis tro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso como exemplares e 

paradigmdticas. Afinal, "nao existiria outra saida" as economias emergentes e 

inftacionarias sendo sua plena subordinaqdo ao receitudrio de politicas 

recomendadas pelos paises centrals e organismos financeiros internacionais.''M> 

As econc : latino-americanas tem se utilizado de instrumentos ativos de politicas 

monetari; olarizacao ou ancora cambial), em que, a partir da manutencao de juros 

elevados, ;ura-se atrair capitals extemos moveis, em geral capitals de curto prazo. 

Assim a? nomias latinas ficam refens do capital financeiro especulativo, pois a 

manutenc nterna de elevadas reservas cambiais favorece a valorizacao das suas 

moedas, etuando a orientacao de politicas contracionistas que s6 agravam os 

desequilit sociais. Estes mecanismos de ajustes sao, na realidade, uma fonte de 

instabilid que decorre da desregulamentacao financeira e pode ser visualizada 

pelos ext )S das principais economias latinas (Mexico, Argentina e Brasil), que, 

apesar da. porcoes diferentes, sofreram o impacto da reducao das divisas devido a 

fuga de c is, agravada pela crise do Mexico em 1994. O balanco de pagamentos 

do Brasil " exemplo, convive com frequentes deficits e continua sendo um dos 

principais tos de preocupacao da area de coordenac3o economica. 

Porem o ilismo n3o passa de uma retorica, ja que, na pratica, as intervencoes se 

repetem i 'egularidade, favorecendo alguns privilegiados segmentos capitalistas. 

Pelo que ; mos observar, acompanhando a a<pao govemamental cotidiana, o Estado 

nao se a. u de sua funcao "social" em defesa da propriedade. Assim, fica 

assinaladt )apel do Estado enquanto aliado imprescindivel da reproducao do 

capital err ala ampliada, seja atraves de favorecimento de recursos publicos para a 

efetiva^ac :m gigantesco processo de concentracao do capital bancario por meio 

de empre s que alcancaram a quantia de 14,8 bilhoes de dolares atraves do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Proer41, ou seja, atraves do favorecimento da privatizacao de empresas publicas 

rentaveis, consolidadas, estrategicas e com destaque no mercado capitalista — como 

as empresas dos setores de telecomunicacao e eletrico. 

A abertura desenfreada da economia esta distante de uma democratizacao do 

consumo. Pelo contrario! Ela foi responsavel pela atracao de uma enxurrada de 

produtos importados, demandados, em sua maioria, por uma privilegiada fatia da 

populacao, portanto longe de um cenario em que se concretiza um grande "baticum" 

possibilitador da alegria de parcelas crescentes da populacao. Os padroes de 

competitividade internacional tem contribuido para a desnacionalizacao da economia, 

em que mesmo grupos com reconhecida capacitacao tecnica e mercados no exterior 

perderam espaco na concorrencia intercapitalsta, como e o caso da industria de 

autopecas "Ultra Leve". 

A persistencia da desregulamentacao financeira e comercial, conjugada com os 

elevados juros intemos — responsaveis pelo prolongamento da recessao da economia 

—, permitiram ao primeiro govemo de FHC sustentar a inflacao em patamares 

reduzidos, porem divulga-se uma falsa ideia de estabilidade, na medida em que, para 

isso, o govemo necessita responder com evasivas sobre os indices assustadores de 

desemprego, sobre a reducao dos empregos formais e pela ampliacao das mais 

variadas formas de insercao precaria da forca de trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O periodo 1995-98 mostra uma reduqdo da geracdo de postos de trabalho formais 

todos anos, sendo que ao final do primeiro mandato de FHC foram contabilizados 

uma queima de nada menos de 897.000 empregos formais, segundo o CAGED-Lei 

4923, do Ministerio do Trabalho."*1 

Ate mesmo os organismos oficiais tem apontado para as necessidades de projetos 

sociais compensatorios, em paralelo com as reformas macroeconomicas. Porem, a 

nova direita — com todas as pompas e com trunfo momentaneo pela vitoriosa 

estabilizacao monetaria —, inverte os conceitos e insinua-se progressista, insuflando 

como retrogradas quaisquer tentativas de regulacao da economia. 

^ M A T T O S O . P.42. 1996. 
4 1 0 Proer foi um processo de saneamento bancario, cm que cinicamente liberou-sc soma elevada de recursos 

piiblicos para a promo?ao de um processo de centralizacao no setor financeiro, com fus3o de bancos e migracSo 

para o pais de bancos internacionais atraves da aquisicio de bancos nacionais em liquidacSo. 
4 : M A T T O S O , P. 126, 1999. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O relatorio do Banco Mundial de 1996 nao pode mascarar os impactos das 

transformacoes em curso, quando nos descreve com numeros o aumento da 

precarizacao das condicoes de vida na periferia capitalista. Em relacao ao Brasil, o 

relatorio aponta que 32 milhoes de pessoas estao impossibilitadas de adquirir a cesta 

basica e que 24 milhoes estao abaixo da linha de pobreza. E, em relatorio recente, de 

um segundo organismo multilateral — ONU (1999) — o Brasil aparece como 

campeao em concentracao de renda, com coeficiente Gini (0,59) comparavel ao do 

Paraguai, o que, trocando em miiidos, representa apenas 2,5% da renda para os 20% 

mais pobres e, por outro lado, 63,4% da renda para os 20% mais ricos, resultando em 

uma renda per capta dos 20% mais ricos 32 vezes maior. Refletido pela analise de 

varios indicadores (expectativa de vida; escolaridade, saiide, entre outros), o relatorio 

ainda indica que 15,8% da populacao brasileira, ou seja, 26 milhoes de pessoas, nao 

tem acesso as condicoes minimas de saiide, educacao e servicos basicos. 

Estando demonstrado que, do ponto de vista social, a politica economica do govemo 

atual e um desastre, passemos a analise de aspectos apontados como sendo meramente 

de carater tecnico. Primeiramente, a politica de juros altos: longe de contribuir para 

debelar a divida publica — desenhada como a grande vila da sociedade —, agravou o 

endividamento, redundando em um ciclo vicioso inaceitavel. A emissSo de titulos 

publicos pelo Govemo Federal — com os juros mais altos do mundo —, como 

instrumento de valorizacao da moeda, elevam a divida a patamares dantes nunca 

atingidos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A divida mobilidria federal cresceu 424,2% no primeiro governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso. Numeros do Banco Central mostram que o volume de 

papeis federals no mercado saltou de RS 61,783 bilhoes. no final de 1994, para RS 

323.860 bilhoes. no final de 1998."*' 

Em seguida, podemos notar que a abertura acelerada e o predominio por longo 

periodo da sobrevalorizacao da moeda so acentuaram os desequilibrios da balanca 

comercial, que vem somando repetidos deficits, refletindo em grande parte sua 

dependencia em relacao aos capitals especulativos de curto prazo. 

Por ultimo, cabe questionar a pressao por uma nova dimensao do Estado. As politicas 

fiscais keynesianas, adotadas como mecanismo aniti-ciclico, passam ser repudiadas, 

4 1 GAZETA MERCANTIL, 1999. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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levando a propaganda do Estado minimo o reconhecimento de uma postura moderna. 

Porem, o forte esforco de reducao da participacao do Estado na economia, atraves da 

desestatizacao do parque produtivo, nao teve como contrapartida o aumento da 

aplicacao de recursos em setores basicos, tao qual a "ladainha" pregada entre os 

descontentes do "agigantamento" do Estado, mas, pelo contrario, o que vem se dando 

e a gradativa reducao dos investimentos sociais. 

Podemos, ainda, procurar nos exemplos de paises "emergentes", que distanciaram-se, 

em algum termo, das condutas do "Consenso", corroborar nossa tese de que a 

justificativa da inevitabilidade de aderir os ajustes neoliberais faz parte do projeto 

ideologico que sustenta o processo de acumulacao atual. 

Como exemplo, nao podemos esquecer que a periferica economia indiana resiste pela 

defesa da soberania, garantindo, por meio do protecionismo, uma politica industrial 

independente. Desta forma, foram justamente aquelas economias "emergentes," que 

"burlaram" as diretrizes liberals, onde observamos um melhor desempenho em 

relacao as taxas de crescimento economico durante as ultimas duas decadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Os paises que prosseguiram por mais tempo nas trilhas da modernidade industrial, 

em geral, conseguiram evitar um desenvolvimento excessivamente desigual. Com 

exito na area econdmica, os paises da Asia, como Cingapura, conseguiram uma 

rdpida industrializaqdo porque seus regimes autoritdrios usaram seu controle 

politico para promover investimento publico em educaqdo, habitaqdo e infra-

estrutura."** 

Entretanto, nao estamos, com isso, apostando na capacidade de que os paises de 

industrializacao recente propugnem alternativas capitalistas de cunho nacional, como 

contraponto mais progressista frente aos velhos dogmas da dependencia tecnica e 

economica das economias centrais. Estamos apenas chamando atencao para a 

falsidade dos argumentos de que existe uma tendencia inexoravel de insercao numa 

"ordem global", e. se conhecemos as dissidencias nos marcos da ordem capitalista, 

temos, tambem, todo direito de ter esperanca em propostas opostas aquelas que 

aprofundem a exploracao da classe trabalhadora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

** THOMPSSON & HIRST, P. 163, 1996. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L O I I I  

3 . A T e r c e i r i z a c a o n a  P e t r o q u i m i c a C O P E N E ( C a m a c a r i - B a ) e  

s u a s R e p e r c u s s o e s 

3 . 1 . T e r c e i r i z a c a o U m a E s t r a t e g i c a E m e r g e n t e d e  C o m p e t i t i v i d a d e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E verdade que a adocao da pratica da terceirizacao, ou extemalizacao de atividades, 

nao e uma pratica recente. Entretanto, e so com o acirramento da competitividade 

internacional que as empresas passam a adota-la como estrategia de incremento da 

produtividade. A transferencia de atividades ja era comum na industria 

automobilistica desde a decada de 50 nos EUA, onde as montadoras utilizavam como 

pratica a compra de pecas de fomecedoras especializadas. 

A extemalizacao das atividades ou terceirizacao, enquanto imperativo das empresas 

em busca de ganhos de produtividade, traz com ela uma serie de justificativas 

complementares na demonstracao de sua eficacia enquanto modelo de gestao 

alternativa. Dentre elas, figuram a concentra^ao no negocio-chave, a especializacao 

das tarefas, a absorcao de novas tecnologias, entre outras. Convem analisar, 

rapidamente, esses argumentos motivadores das decisoes de terceirizacao, para, em 

seguida, relaciona-los com a experiencia brasileira e com o nosso estudo de caso. 

A terceirizacao e, antes de tudo, uma estrategia empresarial de reduc3o de custos, seja 

com a eliminacao de instalacoes e equipamentos que antes faziam parte do capital fixo 

da empresa, bem como atraves da reducao das despesas com pessoal que se efetiva 

por meio da reducao de salarios diretos e beneficios trabalhistas (salarios indiretos). 

Isso tudo e possivel por meio da transferencia das atividades para terceiros. 

Parece claro que as empresas, ao optarem por estruturas mais enxutas, transferindo 

atividades que nao sao essenciais a execucao de seu produto fim, estariam 

interessadas em concentrar maiores esforcos naquelas atividades que lhes garantam 

competitividade e permitam assegurar uma posic3o mais agressiva no mercado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com excecao das montadoras e, talvez, das empresas da industria da microeletronica 

— que terceirizam servicos para fornecedores de componentes que agregam valor aos 

seus produtos finais, tanto intemamente quanto extemamente, a partir da utilizacao de 

uma rede de fornecedores mundial (global sourcing) —, no geral tem prevalecido, 

pelo menos no Brasil, a terceirizacao das atividades que nao agregam valor ao 

produto. Desta forma, em uma ordem de prioridades, as atividades transferidas para 

terceiras sao aquelas de pouca qualificacao: limpeza, alimentacao, seguranca, 

transporte etc. Entretanto, o sucesso de tais iniciativas de racionalizacao tem resultado 

na extensao do processo de terceirizacao para areas mais especializadas e interligadas 

com a producao, como informatica, medicina ocupacional, manutencao e projetos. 

Assim, as grandes empresas privilegiam empresas "especializadas" nas areas a serem 

transferidas, eximindo-se de maiores responsabilidades no processo de treinamento de 

mao-de-obra. supondo competencia tecnica das subcontratadas, bem como qualidade 

dos servicos prestados. 

Resta-nos cxaminar as condicoes de trabalho oferecidas pelas terceiras em relacao a 

treinamento e seguranca, bem como comparar os salarios e beneficios oferecidos por 

estas empresas de menor estrutura e recursos e, talvez, quern sabe, cheguemos a 

algumas conclusSes sobre a qualidade dos servicos prestados. Desde logo, e bom que 

se saiba que o cenario das empresas terceiras variam entre empresas que funcionam 

em situacao de grande precariedade e empresas grandes e medias ja estabelecidas ha 

algum tempo no mercado. No estudo do nosso caso especifico, as empresas de 

informatica aparecerao como exemplo de empresas ja estabelecidas. 

A eventual possibilidade de transferencia de tecnologia seria uma outra das facetas 

apontadas como incentivando a transferencia de atividades. No Japao, em que as 

"parcerias" tendem a ser duradouras, tendo como contrapartida alguma forma de 

assistencia tecnica, e possivel que ocorram transferencias tecnologicas. Isso nao 

implica, porem, que se desfacam a hierarquia e as modalidades de subordinacao entre 

empresas (contratadas e contratantes) que caracterizam a forma de gestao em estudo. 

Nao parece crivel que as empresas transfiram tecnologias que lhes assegurem 

vantagens, mas, pelo contrario, as grandes empresas, com a adocao da terceirizacao, 

vem valendo-se da incorporacao e procura incessante de tecnologias modemas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No nosso caso, a petroquimica de Camacari, em seu processo de implantacao em 

1978 ja utiliza-se da extemalizacao das atividades de alimentacao, transporte e 

limpeza, porem nao estava ali retratado o enfoque racionalizador que traz hoje o 

conceito da terceirizacao. 

A abertura abrupta da economia a partir do govemo Collor, em 1990, remetem as 

empresas brasileiras a adocao de padroes de produtividade capaz de aproxima-las da 

competicao internacional. Neste interim e que se da a generalizacao da pratica da 

terceirizacao enquanto estrategia de maximizacao dos lucros. 

A industria petroquimica, ate entao caracterizada pelo elevado nivel de verticalizacao 

de suas estruturas, e um dos ramos do setor de transformacao marcado por um forte 

processo de reestruturacao durante a decada de 90. Assim, a terceirizacao apresenta-se 

como integrante de uma estrategia empresarial, que tem como objetivo ampliar a 

agressividade da petroquimica em um cenario marcado pelo agucamento da 

competitividade. Contudo, e bom frisar que a terceirizacao das atividades, na 

petroquimica, esta proscrita aquelas atividades desvinculadas da producao do produto-

fim da empresa, portanto, que nao necessitam de intersecao com os processos 

complexos de suas plantas de producao. 

Optamos pela investigacao da terceirizacao na petroquimica COPENE, ja que esta 

tem um papel de destaque como central de materias-primas no polo petroquimico de 

Camacari, para dai extrairmos o que e especifico na terceirizacao da empresa 

estudada, bem como as similaridades do caso especifico com o conjunto do setor 

empresarial que adotou a estrategia enquanto pratica de racionalizacao, abarcando, na 

medida do possivel, as suas consequencias para o mundo do trabalho. 

Entretanto, antes que passemos a analise do complexo petroquimico, convem divagar, 

rapidamente, sobre algumas questoes que consideramos importantes e que constituem 

um campo promissor de debates. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 .1 .1 . A o n d e E s t a a  S i m i l a r i d a d e C o m o M o d e l o J a p o n e s d e 

G e s t a o ? 

Em que consiste, afinal, a singularidade do modelo japones de gestao que o toma alvo 

de adaptacao pelas empresas de todo o mundo? Sinteticamente, e levando em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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consideracao os limites de nosso estudo, tentaremos apreender as bases do Modelo 

Japones de Gestao (MJG). 

O modelo japones de gestao, enquanto um modelo especifico de organizacao do 

trabalho e da producao, origina-se na decada de 50, surgindo com forte pretensao de 

superacao dos metodos tayloristas e fordistas. E a Toyota (empresa japonesa do setor 

automotivo) que aparece como o epicentro das novas experiencias organizacionais, a 

partir de uma consideravel reducao de efetivos. Depois de uma Jornada de luta travada 

com o sindicato, o engenheiro Ohno ficou incumbido da dificil tarefa de aumentar a 

produtividade, sem, no entanto, por a termo a proposicao de fazer novas contratacoes. 

Sendo o resultado dos embates trabalhistas do pos-guerra favoravel as diretrizes de 

Ohno, o sindicalismo pautado no conflito vai perder terreno para um sindicalismo 

cooperative que vai associar-se a empresa em tomo das metas de maximizacao dos 

lucros. Nao se tenha diivida de que a assimilacao/cooptacao do movimento operario 

foi de fundamental importancia na composicao do novo modelo de gestao. 

Nestes termos, Ohno parte de proposicoes (pelo menos na aparencia) opostas ao 

taylorismo/fordismo na execucao dos ganhos de produtividade. So lembrando, o 

taylorismo e sua radicalizacao, na forma de gestao fordista, tem como principio a 

fragmentacao das atividades e aproveitamento maximo do trabalhador individual em 

sua tarefa especifica. 

E a partir da oposicao a contratacao de efetivos que a Toyota vai arquitetar sua 

pretensao a formulacao de uma orientacao distinta da organizacao da producao. Para 

isso, toma como base ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA just in time — que caracteriza uma demanda controlada, ou 

ainda a eliminacao dos estoques —, a polivalencia operaria (multifuncionalidade) e o 

sindicato por empresa. 

A aplicacao dos novos metodos, e bom que seja mencionado, precede um periodo de 

derrotas operarias e demissao em massa. Por sua vez, com o inicio da Guerra da 

Coreia, incrementa-se a necessidade de produzir suprimento de guerra sem que esteja 

disponivel a mao de obra necessaria. A ideia, entao, foi a de garantir ganhos de 

produtividade sem utilizar-se dos recursos da producao de massa de carater fordista, 

mas, pelo contrario, produzir em pequenas quantidades produtos diferenciados, ou 

ainda, produzir no justo tempo (just in time). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Terceirizacao, Cnse e Acumulacao de Capital: seus eleitos na COPENE em Camacan-Ba 

Jossel SANTOS. 1999 



76 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Portanto, com a ideia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA just in time, inverte-se a logica por nos conhecida, em que 

comumente se ajusta a demanda a producao para, a partir dai, tomar-se a demanda 

como referenda e norteadora daquilo que deve ser produzido, com o fim explicito de 

eliminar os estoques, sejam eles de mercadorias ou trabalhadores. A ocasiao (guerras, 

problemas sindicais etc.) era mais do que propicia para a aplicacao de tecnicas 

poupadoras de forca de trabalho. 

Como ancora do just in time, o engenheiro Ohno utiliza-se do sistema de informacoes, 

usado nos supermercados americanos, conhecido como Kanban, sistema de 

informacoes este que possibilitaria aos agentes situarem-se rapidamente em relacao as 

necessidades do mercado. 

O outro elemento integrante do "novo" modelo de gestao e a polivalencia dos 

trabalhadores. que e apresentada como uma nova tendencia de oposicao a brutalizacao 

dos operarios ou desqualificacao causada pela extrema parcclarizacao das tarefas. 

Assim a polivalencia ou multifuncionalidade vem sendo apontada como um dos elos 

fundamentals do modelo japones de gestao, considerado menos autoritario e mais 

democratico que o taylorismo/fordismo. 

Desta forma, a polivalencia apresenta-se como o oposto da segmentacao causada pelo 

taylorismo/fordismo, na medida em que substitui o trabalhador parcial por um grupo 

coeso de trabalhadores polivalentes. Por seu tumo, a polivalencia teria ainda como 

vantagens adicionais a eliminacao de hierarquias e o favorecimento de um clima de 

cooperacao dentro da fabrica, principalmente devido ao aumento da responsabilidade 

dos trabalhadores. 

Quase como inevitavel, surge a indagacao: e certo que a polivalencia redunda em 

maior qualificacao para os trabalhadores envolvidos? Algumas pesquisas parecem 

apontar para uma situacao de adversidade perante a questao. E dai que surge uma 

certa recusa do termo polivalencia e a adocao de outro — multifuncionalidade —, 

que apresentaria maior compatibilidade com o acumulo de tarefas empobrecedoras45. 

A multifuncionalidade parte do principio que os trabalhadores devem ser capazes de 

operar varias maquinas ao mesmo tempo, o que vai consubstanciar a fonte do 

4 5 Malaguti (1994) cita o autor Monden, que atraves de pesquisa na Toyota sugere a substituicao do termo 

polivalencia por multifuncionalidade, por ser mais realista. Coriat, em " Pcnsar pelo Averso", tambem critica o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aumento de produtividade via intensifi cacao do trabalho. Na esteira da 

multifuncionalidade tambem vao aparecer os conceitos de gestao participativa 

embutidos nos Circulos de Controle de Qualidade (CCQ). 

Os CCQ partem do principio da gestao participativa. Os trabalhadores reunem-se 

periodicamente, tendo como intuito interferir no processo produtivo atraves de 

sugestoes que possam cooperar com o aprimoramento da qualidade e da 

produtividade. Como sinal de reconhecimento, o capital recompensa com premios 

pecuniarios as sugestoes que contribuem para engordar seus lucros. 

Onde esta o antagonismo dos metodos modemos de gestao com o 

taylorismo/fordismo, conhecidos como modelos autoritarios de gestao? Ora, no caso 

dos CCQ, o capital utiliza-se de uma bem sucedida artimanha para repetir a tecnica de 

apropriacao do saber operario empregada pelo taylorismo, seu irmao "inimigo". E 

bem possivel que esta aparencia de coexistcncia entrc capital e trabalho, em oposicao 

a secular historia dc luta de classes, esteja associada as derrotas do movimento 

operario japones na decada de 50. 

Com a diminuicao do poder de barganha do movimento operario japones e a 

capacidade de persuadir dos metodos onhistas, vamos observar uma tenaz transicao 

do sindicato por industria pelo sindicato por empresa, em que sera abandonada a ideia 

de conflito e luta de classes e adotada uma concepcao de sindicato cooperativo, em 

que empresa e trabalhadores trilham caminhos semelhantes e o aumento da 

produtividade e salutar para a vida desta nova coletividade forjada pela ideologia 

corporativista da gestao japonesa. A vitoria de um sindicalismo que tern como valores 

chaves a integracao com os objetivos da empresa e fundamental para a execucao das 

novas praticas de gestao japonesas: empresa e trabalhadores passam entao a compor 

um corpo integrado na busca de lucros. 

J a nos marcos de uma empresa renovada, a Toyota, em 1954, tern como seu grande 

parceiro o sindicato, que em sua campanha reivindicativa parte do seguinte lema: 

"Proteger nossa empresa para defender a vida!", traduzindo um novo conceito de 

sindicato atraves do qual seus membros passam a desfrutar das vantagens da ascensao 

tcrmo polivalcncia e rejeita a ideia de que, como resultado do novo modelo de organizac5o, esteja havendo uma 

maior qualificacio como pretende os apologistas do VUG. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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funcional, em contraste com o ambiente hostil que tinham que enfrentar aqueles 

representantes do antigo sindicato pautado em uma pratica de combatividade.46 

Para assegurar as metas de incremento de produtividade e a integracao dos 

trabalhadores com os interesse da reproducao de capital, construiu-se um sistema de 

beneficios e estabilidade do trabalho para um segmento reduzido da forca de trabalho, 

por meio da institucionalizacao do emprego vitalicio e do salario por antiguidade. 

Por outro lado, foi a partir de uma forte segmentacao no mercado de trabalho que se 

asseguraram os privilegios dos empregados beneficiados com o emprego vitalicio e 

salario por antiguidade, se e que os podemos considerar como beneficios. A 

interrogacao vem a partir da indagacao de se podemos encarar mesmo o trabalhador 

japones que esta inscrito em uma situacao de estabilidade do emprego como um 

privilegiado, ja que o mesmo possui uma das maiores jornadas de trabalho do mundo 

e os menores salarios medios entre os paises "desenvolvidos". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Mils que salario digno e esse'.' Dentre os paises mais "desenvolvidos ". o Japao e o 

pais que apresenta tanto o menor salario real/hora medio quanta a maior Jornada de 

trabalho semanal."* 

Os niveis da segmentacao podem ser verificados, comecando pelo numero reduzido 

de trabalhadores alcancados pelas condicoes de estabilidade apontadas acima. Na 

verdade, apenas cerca de 20% da forca de trabalho beneficiam-se das vantagens do 

salario por antiguidade e do emprego vitalicio. Entretanto, a garantia de vantagens 

deste reduzido segmento de trabalhadores so e possivel gracas a um forte esquema de 

subcontratacao, em que pequenas e medias empresas, em geral afastadas dos niveis de 

produtividade requeridos pelas grandes empresas exportadoras, precarizam a maior 

parcela da forca de trabalho japonesa de acordo com diferentes criterios. 

As pequenas empresas caracterizam-se pela utilizacao das formas de trabalho parcial e 

temporario e por possuirem uma estrutura salarial diferenciada, seja por genero ou por 

idade. As mulheres e os jovens sao fortemente discriminados em um mercado de 

trabalho caracterizado pela dualidade. 

" C O R I A T , B, 1994. 
4 7 MALAGUTI, 1996 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E dai que podemos extrair a similaridade entre as formas de gestao japonesa e as 

novas estrategias organizacionais adotadas pelas empresas brasileiras, que passam a 

externalizar atividades, com o fim de reduzir custos, e associam terceirizacao as 

tecnicas japonesas de qualidade total e gestao participativa como criterio de 

incremento de produtividade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . 1 . 2 . S u p e r a g a o o u N o v o T a y l o r i s m o ? 

Ja faz algum tempo que observamos os ecos constantes sobre um novo modelo de 

organizacao do trabalho, o toyotismo, e ainda ouvimos a fe professada nas virtudes 

deste novo modelo que e elogiado por abandonar as praticas autoritarias na gestao de 

trabalho por formas mais flexiveis de relacoes capital/trabalho, consubstanciando-se, 

dizem, numa gestao democratica no interior da fabrica. 

Adotamos, em referenda a nossa caracterizacao anterior do novo modelo de gestao, 

que ele possui, apenas, uma aparencia considerada oposta aos metodos tayloristas — 

por acreditarmos em uma grande tendencia de fetichizacao das relacoes sociais que 

fundamentam as relacoes entre capital e trabalho. Por isso, procuraremos as 

similitudes entre o novo modelo de gestao e o taylorismo. Isso, e claro, por meio do 

debate e sem nenhuma pretensao de encerra-lo definitivamente. 

Partiremos das premissas fundamentais do taylorismo, para, em seguida, confronta-las 

com as caracteristicas das praticas de gestao japonesa. 

Em primeiro lugar, o taylorismo encontra sua razao de ser atraves da existencia de um 

forte controle sobre o coletivo de trabalho, o que se da por meio da parcelarizacao da 

producao em atividades restritas e rotineiras que servem como pendulo a transferencia 

do conhecimento do coletivo operario para a gerencia. 

A reducao dos efetivos do novo modelo de gestao reduz as funcoes nao operacionais e 

reduz as longas cadeias hierarquicas tao comuns no taylorismo/fordismo, porem nao e 

verdade que desaparecem as necessidades de controle. Pelo contrario, o forte controle 

sobre os trabalhadores constitui um dos fundamentos do modelo de gestao toyotista, 

que assume, nos termos de Ohno, a expressao de "administrar pelos olhos". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Durante uma visita a uma instalacao Toyota, no seu reduto de Kamsai, eu mesmo 

pude verificar o refmamento do sistema. Nao somente se encontra estes Andon em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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cada um dos postos, mais ainda cartazes luminosos, colocados acima de cada secao 

de linha de producao, se acendem indicando se um dos operadores da linha encontra 

uma dificuldade qualquer que pertuba o desenvolvimento ordindrio e programado da 

produqao. Luz alaranjada se trata de ajuda, luz vermelha se e preciso parar a linha. 

Assim, a todo instante, a chefia dispoe das informacoes que Ihe sao necessdrias para 

assegurar-se de que o jluxo da producao se desenrola sem maiores problemas."** zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Portanto, longe de prescindir das formas de controle da forca de trabalho, o sistema de 

gestao japones, atraves do auxilio da cooptaijao, diminui as resistencias dos 

trabalhadores integrando-os aos objetivos da empresa e, desta forma, garantindo um 

autocontrole dos trabalhadores e reduzindo as longas cadeias hierarquicas presentes 

no modelo de gestao taylorista. 

"(...) No entanto, para que esta habilidade diversificada nao englobe uma 

necessidade adicional de controle e vigildncia (o que anularia todo o esforco de 

restricao dos efetivos), Ohno dividiu os trabalhadorcs da Toyota em pcqitenos grupos 

com atribuicdes multiplas e identicas. De uma certa forma. Ohno induz os prdprios 

trabalhadores a se auto-policiarem. posto que a produtividade do trabalho passa ser 

resultado da performance de coletivos, e nao de individuos. A formacdo desses 

pequenos grupos estimula, ainda, o surgimento de liderancas ou porta-vozes grupais 

e, portanto, facilita a transmissao de ordens e a coordenaqao da producao."49 

Em relacao ao trabalhador polivalente, derivado dos novos metodos japones de 

gestao, parece duvidoso que a nova situacao evidencie um contraponto ao trabalhador 

ultra-especialista da producao fordista. Alguns analistas tendem a apontar o processo 

como de desqualificacao do trabalho, como e o caso de Coriat (1994), que ve a via 

japonesa como um metodo de racionalizacao e que, pensando pelo avesso das praticas 

de racionalizacao ocidentais, alcanca objetivos parecidos. 

"Este movimento de desespecializacao dos operdrios profissionais e qualificados, para 

transformd-los em trabalhadores multifuncionais, e de fato um movimento de 

racionalizacao do trabalho no sentido cldssico do termo. Trata-se aqui, tambem -

como na via taylorista americana -, de atacar o saber complexo do exercicio dos 

operdrios qualificados, a Jim de atingir o objetivo de diminuir os seus poderes sobre a 

producao, e de aumentar a intensidade do trabalho." 50 

CORIAT,. 1994, p.35. 

MALAGUTI, op.cit, p.59. 

CORIAT, op.cit., p.53. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A simples execucao de um numero maior de atividades nao representa nenhuma 

garantia de que tais trabalhadores tern maiores niveis de qualificacao, ate porque 

acreditamos que o conceito de qualificacao deve ter como alicerce o dominio em toda 

sua complexidade de processos operacionais implicitos dentro da fabrica. 

E bem possivel que a forte automatizacao torne os trabalhadores, em maior ou menor 

grau, operadores de maquinas computadorizadas, que se encarregam da execucao das 

tarefas que antes ficavam sob a responsabilidade de determinados trabalhadores 

especializados. O certo e que a polivalencia, ou a multifuncionalidade dos operarios, 

possibilita a intensificacao da forca de trabalho, ou seja, garante um maior dispendio 

de energia dos trabalhadores no mesmo espaco de tempo, redundando em ganhos de 

produtividade do trabalho. Na linguagem que interessa ao capital, aumento da mais-

valia ou maior extracao de trabalho nao remunerado. 

Seguindo os criterio adotados por Braverman (1974), um dos pontos caracterizadores 

do taylorismo era o monopolio do conhecimento dos trabalhadores reunidos na 

gerencia, o que se dava no prototipo taylorista atraves da fragmentacao do processo de 

trabalho em tarefas parciais e afastamento da concepcao do chao de fabrica. No 

propalado toyotismo a gestao participativa passa a figurar como integrante proficuo 

destes pequenos grupos de trabalhadores multifuncionais. 

O saber operario, no passado, constituia-se como fator de dependencia do capital em 

relacao aos trabalhadores, bem como servia enquanto arma utilizada na resistencia dos 

ultimos, que ensaiavam boicotes e paralisacoes na producao extremamente frutiferas 

como forma de barganha. Porem, as novas imposicoes presentes nas gestoes 

participativas resultam em esforco dos trabalhadores para transferir conhecimentos ao 

processo produtivo que assegurem maior rentabilidade ao capital, o que pode ser 

entendido a partir dos novos principios que orientam os sindicatos e devido aos 

estimulos do sistema, sejam atraves dos premios pecuniarios ou das possibilidades de 

ascensao funcional. 

A grande perspicacia do novo modelo de gestao — novo por ter uma nova face, ou 

velho por perpetuar as formas de controle dos trabalhadores e de racionalizacao da 

producao — e a capacidade de amortecer o papel historico da luta de classes no 

embate dos trabalhadores contra a exploracao capitalista e por melhores condicoes de 

vida. Se os trabalhadores aceitam os novos conceitos de sindicalismo cooperativo, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tercemzai^o. Cnse e Acumula^o de Capital: seus efeitos na COPENE em Camacan-Ba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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isso traduz-se em uma vitoria momentanea do capital e em um prato cheio para os 

porta-vozes do fim da historia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . 1 . 3 . H o r i z o n t a l i z a c a o d a P r o d u c a o e  C o n c e n t r a c a o d e C a p i t a l 

A consolidacao do capital monopolista coincidiu com o predominio da grande 

empresa seguido pelas diferentes formas de integracao da producao. Foram as formas 

integradas de producao que deram a tonica da concorrencia intercapitalista a partir do 

final do seculo XIX. Assim, as nacoes que desafiaram a hegemonia da Inglaterra 

valeram-se dos grandes conglomerados economicos, em geral com uma forte presenca 

do Estado. As formas de integracao variaram dos trustes, que foram a forma 

predominante nos EUA, aos carteis, forma tipica de contrato entre as empresas muito 

utilizada pela Alemanha. 

Desta forma, a vitoria do modelo americano de desenvolvimento deu-se com intensa 

concentracao de capital, que teve como resultado o dominio de uma quantidade cada 

vez maior das etapas da producao do produto final. Assim, alguns conglomerados 

economicos de setores afins ou diferentes podiam estar presentes desde a aquisicao de 

materias-primas, passando pelos processos de transformacao e tendo participacao ate 

mesmo na distribuicao final do produto. Esse controle monopolistico da producao 

caracterizou as formas de integracao vertical predominantes ao longo do seculo XX. 

A queda da produtividade na decada de 70, acompanhada da tendencia de queda dos 

lucros, vai precipitar uma serie de esforcos de racionalizacao. Enfim, novos modelos 

que nao o sistema de producao em massa fordista vao ser pensados enquanto 

alternativa. Nestes termos, o modelo japones de gestao aplicado na Toyota na decada 

de 50, que tern como base um sistema de forte subcontratacao de atividades, passa a 

ser credenciado nos varios cantos do mundo como forma modelar de gestao. 

A empresa que caracteriza o modelo de gestao japones prima por seu carater enxuto, 

transferindo as atividades auxiliares a producao ou atividades especializadas, como 

producao de componentes menores na industria automobilistica. O criterio chave para 

os ganhos de produtividade da fabrica niponica e a reducao de efetivos e a 

consequente intensificacao dos trabalhadores por meio da multifuncionalidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O forte esquema de subcontratacao, portanto, surge como contraponto as fortes 

tendencias de verticalizacao, que foram o resultado das formas de acumulacao 

passadas do mundo capitalista. As novas formas da organizacao do trabalho 

evidenciam seu etemo potencial de mutante, de "travesti ambulante", sempre capaz 

de criar a diversao de alguns. Para tanto, faz-se util o mercado de trabalho ser atingido 

pela dualidade alimentadora de tal sistema de producao. 

Assim, as grandes empresas permanecem como responsaveis pela execucao das 

atividades que exigem tecnologia mais complexa e que proporcionam maiores niveis 

de produtividade, cabendo as pequenas e medias, que operam com menores indices de 

produtividade, a execucao de tarefas auxiliares qualificadas ou nao. 

E quais as consequencias deste procedimento que se generaliza nas economias 

capitalistas. sejam do Norte ou do Sul? O resultado e a garantia dos lucros 

monopolistas pelas grandes empresas, com forca suficiente para subordinar as 

empresas menores e de capital limitado frente aquelas inseridas no mercado 

internacional atraves de exportacao ou multinacionalizacao. 

Garantindo os lucros monopolistas, as grandes empresas possibilitam uma forca de 

trabalho que se beneficia da estabilidade do emprego e de algumas vantagens 

trabalhistas. Por outro lado, a grande maioria da massa trabalhadora "amarga" as 

formas precarias do emprego temporario e a convivencia inevitavel com a 

instabilidade no emprego. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Entretanto, parece claro I) que as sub-contratadas sdo geralmente de menor porte. 

com menos recursos e que nas exigencias de cumprimento dos prazos. por exemplo, 

as empresas clientes impoe uma relacdo de autoridade, qualquer que seja o modelo 

de sub-contratacdo analisado; 2) que a colaboraqdo entre clientes e fornecedores se 

faz dentro de um padrdo em que geralmente o diferencial de saldrios e beneficios e 

significativo."Si 

Os consultores e administradores de empresas, entretanto, precisam continuar 

repetindo a ideologia da parceria. Nao se deve esquecer que o engodo e a cooptacao 

acompanham fielmente as novas formas de organizacao; argumentos como "filosofia 

do ganha-ganha' passam atraves dos meios de comunicacao a legitimar e facilitar o 

5 1 HIRATA, 1994. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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novo quae 3 de institucionalizacao das novas formas de acumulacao que vem 

acompanh as de grandes perdas para o mundo do trabalho. 

A horizor izacao da producao tern sido equivocadamente confundida com um 

processo d iescentralizacao de capital. E com base nos argumentos levantados acima 

que nos op mos a acreditar nesta tendencia. A nova situacao nao garante uma partilha 

de lucros re cliente e terceiras. As grandes empresas estipulam uma fatia pequena 

de lucros a as pequenas e medias, sem contar que, em situacao de instabilidade ou 

crise, sao empresas subordinadas que estao mais propensas a insolvencia ou 

"quebra". 

Desta for . concentracao e centralizacao sao movimentos presentes na esfera do 

capital, arzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IOSO capital capaz mesmo de recriar antigas formas de dominacao, como 

a volta da quena empresa, o trabalho em domicilio. etc.: tudo pela manutencao da 

lucrativid. e da "vida eterna" do capital. Porem, isto nao e uma obra arquitetada por 

agentes s dotados, mas. antes, a perspicacia de alguns agentes em momentos 

oportunos m geral sao iniciativas facilitadas pelas situacdes de crise economica que 

interferen' logica do capital no processo produtivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . 1 . 4 . r c e i r i z a g a o : U m a A b o r d a g e m d a E x p e r i e n c i a 

B r a s i l e i r a 

As empre 

estatais, n 

metade d.: 

lentament 

organizac 

taylorista. 

brasileiras, contando com forte protecao tarifaria e apoio de incentivos 

:;veram-se afastadas do cenario competitivo que se instalou na segunda 

.cada de 70. E so a partir da segunda metade da decada de 80 que, 

is empresas brasileiras comecam a absorver as inovacoes tecnicas e 

•is, ainda que adaptando-as com as formas mais autoritarias do modelo 

Uma conj. ao de fatores que passa pela conjuntura recessiva, redemocratiza9ao da 

vida polit: ou ainda a revitaliza9ao do movimento operario empurra as empresas a 

almejada odemidade" na busca de padroes competitivos que garantam uma 

inser^ao n Tiercados extemos. 

5 : O que men 

a noc2o de v 

assumem na 

irnos aqui como horizontalizacio da producao nao e, propriamente dito, um conceito de oposifSo 

;iizac3o da producio, mas, sobretudo, uma enfase no papel que as pequenas e medias empresas 

.-na das grandes empresas no modelo mais atual de acumulacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Porem, a adocao das tecnicas de qualidade japonesa desponta com fortes resistencias 

dos empresarios, que se mantem receosos da substituicao dos antigos padroes de 

controle operario pelos modemos metodos que emergiram da reestruturacao das 

empresas japonesas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A resistencia do empresariado em adotar o trabalho em equipe, assim como 

medidas que permitissem uma efetiva participacdo dos trabalhadores na decisoes, foi 

detectada por vdrias pesquisas, e o cardter conservador do processo brasileiro veio 

„ 53 

mats uma ve: a tona. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A adocao dos novos padroes de competitividade, pelas empresas brasileiras, na 

decada de 90, tern a ver com a abrupta abertura economica sancionada pelo govemo 

Collor, que demonstrava o seu interesse em reduzir de 35% para 25% as tarifas 

alfandegarias durante um periodo de quatro anos, entre 1990 e 1994: afinal as 

politicas de liberalizacao indicavam uma postura progressista e moderna, posturas 

que, com certeza, Collor propunha se afiliar. 

Diante de uma conjuntura recessiva e o consequente desaquecimento do mercado 

intemo, as empresas precisavam produzir segundo os padroes intemacionais de 

competitividade para garantir insercao dos seus produtos no mercado mundial, bem 

como disputar com maior eficacia o mercado intemo, que refletia uma nova situacao 

de concorrencia a partir da participacao crescente dos produtos importados. 

E a partir deste novo cenario de competitividade que a terceirizacao vai apresentar-se 

como estrategia de maximizacao, que prioritariamente tern estado associada, segundo 

algumas pesquisas, com o objetivo principal de reduzir custos. Segundo pesquisa 

realizada pela OPC-Consultoria em 150 empresas, em 1992, 50% delas optavam pela 

reducao de custos como estrategia competitiva. 

Se e verdade que as empresas podem festejar o sucesso da nova gestao empresarial e, 

a partir dos seus consultores e administradores, espalharem esse trunfo, as 

repercussoes para os trabalhadores nos afligem e nos remetem a indagacoes pontuais. 

A pesquisa DIEESE/93 alerta-nos para o primeiro caso de sucesso de terceirizacao. A 

Riocell, no Rio Grande do Sul, que possuia 3600 empregados em 1989, reduziu 

rapidamente seu quadro de pessoal, passando para 1100 funcionarios em 1992. Ainda 

5 3 L E I T E , 1994. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que os dados da pesquisa supracitada apontem pela absorcao de mao-de-obra pelas 

pequenas e medias empresas terceiras, esses mesmos dados tambem apontam um 

grande vazio de emprego como conseqiiencia da adocao da terceirizacao.54 

A reducao dos postos de trabalho, ao que tudo indica, e de carater estrutural e tern 

empurrado fatias cada vez maiores de trabalhadores para o desemprego e para formas 

precarias de emprego, ou ainda para a informalidade. Segundo Mattoso (1996), o 

emprego industrial formal no Brasil reduziu-se de 24,6% em 1989 para 21,9% em 

1994.55 

As grandes empresas, na mudanca para estrategias mais horizontals de producao, 

adotam em larga escala a terceirizacao das atividades de apoio e producao, o que 

representa uma reducao significative com custos salariais e desobrigacao de encargos 

trabalhistas. .la os trabalhadores, ao migrarem para empresas menores, assistem a 

reducao dos seus salarios e perdas de beneficios antigos. A pesquisa DIEESE/93 

mostra que, em 67,5% dos casos averiguados, os niveis salariais praticados pelas 

empresas terceiras sao inferiores aos das contratantes e que, no caso dos beneficios 

sociais dos trabalhadores das empresas terceiras, esse percentual atinge os 72,5%. 

Desta forma, a terceirizacao tern serios reflexos sobre os rendimentos dos 

trabalhadores, que tendem a diminuir quando os mesmos migram das grandes 

empresas para outras menores, como tambem em relacao as condicoes de trabalho, na 

medida em que as empresas menores gastam menos com seguranca e treinamento, o 

que no geral traduz situacoes de maior risco para a saiide dos trabalhadores. 

E notorio que um elemento importante para legitimar a nova situacao de flexibilidade 

no mercado de trabalho e a desestruturacao gradativa dos organismos representatives 

dos trabalhadores, que sao atomizados e tomam-se cada vez mais frageis em suas 

reivindicacoes como conseqiiencia das estrategias empresariais horizontals. Tambem 

neste novo cenario ocupa espaco, cada vez maior, um novo sindicalismo, de tipo 

cooperative em contraposicao aos sindicatos que utilizam uma linguagem de 

enfrentamento. 

5 4 Competitividade nos marcos da producao do valor e a!go inexoravel. Afastar-se de padroes minimos de 

produtividade significa marginalizacao dos mercados extemos. Produtividade. por sua vez, esta relacionada com 

efetivacao da producao em menor tempo de trabalho. Portanto, produtividade e intrinseca ao trabalho e n3o ao 

capital, conforme propdc certas visocs fetichistas. A luta do capital por aumento de produtividade coincide com a 

procura de maiores lucros, atingindo deste modo o conjunto dos trabalhadores com a eliminacao de postos de 

trabalho e reducao dos salarios diretos e indiretos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Terceinzacao. Cnse e Acumulacao <Je Capital: seus efeitos na COPENE em Camacan-Ba 

Jossel SANTOS. 1999 



87 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . 2 . A T e r c e i r i z a c a o d a C O P E N E 

3 . 2 . 1 . U m B r e v e H i s t o r i c o d a  I m p l a n t a c a o d o P o l o e t r o q u i m i c o 

d e C a m a c a r i - B a e  d a C O P E N E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A implantacao do polo petroquimico de Camacari situa-se entre os projetos principals 

do I I PND, que projetou a construcao de mais dois polos industrials petroquimicos, 

um no Nordeste e um segundo no Sul, possibilitando a expansao da producao de 

insumos que ate entao estaria restrita aos limites de producao do polo de Sao Paulo. 

Assim, em 1978, o polo petroquimico de Camacari da a partida. Em seguida (1982), 

tambem inicia-se a producao no terceiro polo, que teve com sede o Estado do Rio 

Grande do Sul. 

A producao de insumos petroquimicos vai ser uma das bases dos projetos 

"modemizantes" que almejavam o Estado autoritario consolidado em 1964, o qual 

liderou toda a expansao da petroquimica no Brasil a partir da decada de 70. 

O polo petroquimico da Bahia, depois de uma discussao preliminar sobre o comando 

da COPENE, ficou localizado em Camacari, regiao metropolitana de Salvador, 

passando a funcionar conforme o modelo tripartide, em que o capital estrangeiro 

aparece como socio menor e vinculado ao aporte tecnologico, seguido pelo capital 

privado nacional e sob a lideranca do Estado, isso a partir de forte associacao na 

forma dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA joint-ventures 

Mais especificamente e a PETROQUISA, empresa estatal e subsidiaria da 

PETROBRAS, que vai assumir o controle majoritario dos investimentos 

petroquimicos do II PND, ainda que o volume de recursos despendidos por esta 

estatal seja muito pequeno para justificar a sua lideranca. Segundo a tese de Marcus 

Alban Suarez (1986) isso tern a ver com um fortalecimento de uma certa 

tecnoburocracia que garante a hegemonia nos projetos petroquimicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Considerando que 3,4% representam o aporte do capital multinacional em forma de 

tecnologia e 9,1%. o aporte de capitals privados nacionais. a PETROQUISA acaba 

participando com apenas 11,7% do investimento total, ou seja 279 milhoes de 

" M A T T O S O , 1996. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dolares. Sent diivida, uma quantia muito baixa, relativamente ao seu alto grau de 

controle sobre o complexo como todo ( ) , , i 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 complexo petroquimico de Camacari foi favorecido em sua implantacao por uma 

serie de incentivos, que, segundo Suarez, representaram uma cifra superior aos 

recursos proprios que se situavam em 41,1%, frente aos 58,9% de recursos de 

terceiros -— os financiamentos estatais deram-se, prioritariamente, a partir de fundos 

do BNDE e FINOR. 

A empresa chave para a consolidacao do complexo petroquimico seria a COPENE, 

dependente da nafta da PETROBRAS — que tambem teve seu preco subsidiado por 

um longo periodo — para as suas operacoes e possibilitadora do pleno funcionamento 

do complexo atraves do abastecimento de produtos do carbono, em geral 

hidrocarbonctos insaturados, principals materias-primas das diferentes empresas do 

polo. 

A estrutura basica da COPENE e formada a partir de tres centrais: a CEMAP (Central 

de Materias-primas); UTIL (Central de Utilidades) e a CEMAN (Central de 

Manutencao). Em relacao a CEMAN, a COPENE optou pela implantacao de uma 

nova empresa especializada em manutencao, capaz de oferecer servicos para a 

COPENE e com capacidade de expandir seu raio de acao a partir do seu negocio 

chave. 

Em uma breve caracterizacao da industria petroquimica poderemos enumerar as 

seguintes caracteristicas: 1) industria intensiva em materia-prima e capital; 2) 

industria de processo continuo; 3) niveis de salarios relativos altos entre as industrias 

de transformacao. A partir dai, conclui-se que a industria petroquimica e dependente 

de longo prazo de maturacao. 

Entretanto, a partir de 1974, as adversidades da conjuntura nao funcionaram como 

desencorajadora dos investimentos de longo prazo da petroquimica. O choque do 

petroleo e o colapso das instituicoes financeiras dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bretoon Woods nao evitaram a 

continuidade dos projetos de implantacao dos polos petroquimicos. Para isso, o 

governo brasileiro fez uso dos financiamentos de instituicoes privadas a juros 

flutuantes, resultando na exacerbacao da divida externa e dos servicos desta). 

" S U A R E Z . 1985. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Na decada de 80, ja consolidado o polo petroquimico de Camacari e, em 1982, com a 

largada do polo do sul, o setor teve que conviver com o dificil periodo recessivo, e, ao 

contrario do que se poderia esperar, sobrevive muito bem. Para entender o bom 

desempenho da industria petroquimica poderiamos verificar que: primeiro, enquanto 

industria marcada por uma estrutura oligopolista, tern condicoes de impor seus ajustes 

de precos em um periodo marcado por altas taxas de inflacao (assim como outras 

empresas oligopolistas, como exemplo da industria automobilista) e reune condicoes 

para sobreviver ao periodo de crise sem maiores danos; depois, podemos apontar o 

Estado como forte protetor do setor atraves dos subsidios fiscais e incentivos 

crediticios; e, por ultimo, o setor como um todo desenvolveu uma capacidade 

exportadora de insumos, inserindo-se em mercados como o da America Latina, Africa 

e India. 

Tendo passado a decada de 80 com a efetivacao do bons lucros, a decada de 90 

iniciaria com as modificacoes, sejam em nivel da competitividade internacional ou da 

adequacao ou insercao acritica da economia brasileira aos padroes de producao 

mundial. No cenario internacional, antigos importadores transformam-se em 

exportadores de petroquimicos, como e o caso dos New Industrialized Countries 

(NICs) e, intemamente, as politicas liberalizantes colocadas em pratica com o inicio 

do govemo Collor vao refletir tambem na posicao conquistada pela petroquimica 

brasileira. 

Em relacao ao desempenho da petroquimica no inicio da decada de 90, temos que, das 

114 empresas no exercicio de 1990, 62 declararam um prejuizo liquido. Desta forma, 

54% da amostra consultada em 1990 apresentaram resultados negativos, frente aos 

18% que tiveram resultados negativos em 1989. Segundo a mesma fonte, somente as 

centrais conseguiram resultados positivos em 1990.57 Ja em 1991, nem mesmo as 

centrais salvaram-se, fechando seus balancos com resultados negativos. O quadro 

recessivo redunda em expectativas negativas para o setor, que, a partir da previsao de 

uma superproducao nos anos seguintes, reduz fortemente os investimentos, segundo 

dados da ABIQUIM, em 1 bilhao de dolares. 

Assim, a nova realidade vai empurrar as empresas petroquimicas para um processo de 

reestruturacao que se encontra em curso, sendo que foi finalizado em alguns aspectos, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 7 ABIQUIM, 1992 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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como e o caso da terceirizacao, sobre a qual faremos, a seguir, uma abordagem de sua 

finalidade e resultados para os envolvidos, no caso especifico da COPENE. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . 2 . 2 . A T e r c e i r i z a c a o d a s A t i v i d a d e s d a C O P E N E 

Ja no inicio da decada, a COPENE toma medidas concretas para garantir 

competitividade em um cenario de acirramento da competicao em nivel internacional. 

Realiza uma ampliacao que sera concretizada com o inicio da operacao da nova planta 

em 1992 e a continuidade de um processo de extemalizacao de atividades que a 

empresa deve seguir ate as ultimas consequencias, atendendo a uma logica de 

racionalizacao empresarial que visa, preponderantemente, reduzir custos, seja com 

capital variavel (custos com salarios diretos, salarios indiretos e treinamento) ou na 

liberalizacao de capital mobilizado em capital fixo (maquinas e instalacoes), 

atendendo a um principio de horizontalizaeao da producao e especializacao das 

funcoes. 

E verdadc que a subcontratacao de atividades na COPENE nao e uma pratica nova. 

Desde sua implantacao, a empresa optou pela transferencia para terceiros de certas 

atividades de apoio e manutencao; entretanto, a decada de noventa e marcada por uma 

reestruturacao produtiva em que a organizacao da producao e do trabalho assumem 

um papel relevante nas estrategias da gerencia. 

O que pretendemos inquirir aqui e o papel da terceirizacao enquanto uma forma de 

racionalizacao da producao, a partir do entendimento de que o supracitado modelo de 

gestao passa a fazer parte do quadro de medidas para incrementar a produtividade da 

empresa e capacita-la a enfrentar os padroes competitivos internacionais. 

A gerencia parece assumir com afinco a necessidade e o carater proficuo das 

modemas tecnicas de gestao, em geral adaptacoes dos padroes de organizacao que 

ganharam corpo no Japao do pos-guerra. Entendo-as enquanto requisitos importantes 

de um acentuado processo de reducao de custos. 

Desta forma, a gerencia entende os novos modelos como uma nova filosofia 

incorporada pela empresa para adequar-se ao novo cenario produtivo, ja que a 

empresa esta inserida em um segmento de elevada competitividade cujos produtos 

realizam-se atraves de mercados dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA commodities. A empresa propoe-se a produzir de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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acordo com os padroes de qualidade de suas concorrentes, inclusive quando se refere 

aos custos de producao. 

O novo cenario marcado pela intensificacao da concorrencia e perda significativa da 

protecao que logrou a empresa na decada de 80 acentuam a agressividade no que diz 

respeito as iniciativas de reducao de custos a partir da aplicacao dos modemos 

procedimentos gerenciais. Figuram, entre os fatores que fomentaram esforcos na 

direcao de novos incrementos da produtividade, a abertura economica — a qual teve 

inicio no govemo Collor —, e a perda de subsidios importantes, como e o caso do 

preco da materia-prima, que e tres vezes mais cara hoje, isso em decorrencia da 

eliminacao dos subsidios oferecidos pela PETROBRAS. 

As nossas investigates tern observado o peso importante que representa a reducao de 

custos com o fator trabalho, principalmente atraves da difusao da terceirizacao das 

atividades-meio que e retomada na decada de 90, so que agora enquanto figurante de 

uma estrategia de racionalizacao empresarial. 

A terceirizacao, que ja era presente em algumas atividades de apoio na decada 

passada, difunde-se para todo o setor de servicos gerais e estende-se para setores mais 

especializados e imbricados com a producao, enquanto a producao de etileno e os 

processos complexos que estao em intersecao com a producao de petroquimicos 

basicos mantem-se sobre controle da empresa sob o signo de sua essencialidade, e, 

por isto, intransferiveis. 

A terceirizacao e hoje, na COPENE, um processo finalizado, tendo para isso 

terceirizado mais recentemente a seguranca patrimonial (vigilancia), transporte 

individual, a medicina ocupacional, informatica, alguns servicos do laboratorio, 

projetos e a gestao da manutencao. Para termos uma ideia da radicalizacao da 

extemalizacao das atividades na decada de 90, e importante nos atermos a magnitude 

da reducao do quadro pessoal da empresa, que, em 1990, situava-se em tomo de 2000 

funcionarios, e que com as reformas organizacionais, do periodo recente, cai abaixo 

de 1000 funcionarios. 

E obvio que nao teria sentido e acabaria tomando-se macante a completa descricao 

das caracteristicas da terceirizacao dos setores especificos citados. Portanto, 

destacaremos apenas as particularidades que consideramos essenciais para uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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satisfatoria mpreensao da terceiriza9ao das atividades na COPENE, sempre 

primando | destaque daqueles aspectos que consideramos fundamentais para a 

apreensao rocesso e dos contomos envolvidos. 

Para dar cc da subcontrata9ao de diferentes atividades, existem, para as tarefas de 

apoio, cere : 18 contratos, e, levando em considera9ao o carater em geral precario 

das empre subcontratadas, fica assim evidenciado uma forte subordina9ao na 

execu9ao i ais contratos. No caso dos servi9os de apoio, uma gama variada de 

servi9os sa -estados por terceiros, passando pelos servi9os de transports, limpeza, 

alimenta9a ;anuten9ao dos mais variados equipamentos eletricos, vigilancia ou 

seguran9a -.monial, entre outros. A empresa e inundada pela heterogeneidade em 

um mesnitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA spa90 de trabalho, na correta caracteriza9ao de um dos diretores do 

sindicato: le esta acontecendo e apenas troca de cracha". A terceiriza95o permite 

a manuter de uma infinidade de trabalhadoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dentro das instalacoes da 

COPENE. que estes sejant contemplados. porem. com os beneficios dos acordos 

colctivoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4. rcgoria dos petroquimicos. 

Temos fri o aspecto juridico que baliza a transferencia de atividades, pois 

amiude cc tores e administradores de empresas nao se cansam de assinalar o 

carater de • :ria que reveste a nova estrategia de racionaliza9ao empresarial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os parceiros internos precisam necessariamente entender como funciona a 

irividade e o negocio do prestador de servicos ou do fornecedor de componentes com 

> qual vdo interagir."i% 

A experien os tern apontado uma rela9ao muito diferente daquela que tenta vender 

toda especr, propagandista e defensor da terceiriza9ao. Os niveis de subordina9ao 

variam de lo com a estrutura administrative da empresa prestadora de servos; as 

empresas i estruturas mais simples e que se ocupam de atividades que exigem 

pouca qual :ao estariam, ao que tudo indica, propensas a maior interferencia em 

seus proce de gestao. Algumas empresas nem mesmo delegam poder a uma 

gerencia, a; s fomecem empregados proprios a empresa cliente. 

No estabek ento do contrato ficam patenteadas as exigencias de produtividade e 

qualidade c ipresa cliente, gerando assim um ambiente de pressao e instabilidade 

aos empreg s subcontratados. A COPENE, por vezes, nao se contentando com a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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autoridade que o contrato lhe confere, tambem interfere nos processos de selecao das 

empresas terceiras. 

As empresas, portanto, alem de subordinadas pelos termos do contrato, tern pouco 

poder de barganha para alterar os lucros cedidos pela empresa cliente, que 

inexoravelmente ampliam seus lucros monopolistas em virtude de um forte processo 

de concentracao que vem ocorrendo. 

Desta forma, o que aconteceu no setor de servicos gerais foi apenas a finalizacao de 

um processo que ja era comum desde a decada passada. Ainda assim, a radicalizacao 

operada na decada de 90 e responsavel pela eliminacao de cerca de 90 postos de 

trabalho. O setor, que em 1990 tinha 113 funcionarios na COPENE, encerrou o ano 

de 1996 com apenas 22 empregados. 

Os gerentes da COPENE parecem estar em harmonia com o jargao tao repetido pelos 

consultores e administradores em geral. e por isso chamam a atencao sobre os riscos 

nos quais incorrem as empresas que se concentram, preocupando-se apenas em 

reduzir custos. No geral, apontam, com raras excecoes, a terceirizacao como uma 

decisao correta que, por sua vez, deve vir desatrelada da finatidade imediata de 

reduzir custos. Como pecas definidoras na contratacao das terceiras, apontam como 

pre-requisito a melhoria dos servicos prestados juntamente com o criterio da 

especializacao da empresa subcontratada. 

Analisando as empresas envolvidas nos contratos de prestacao de servicos para a 

COPENE, podemos duvidar da legitimidade do argumento de que a transferencia de 

atividades tern como contrapartida a melhoria dos servicos. No entanto, convem 

estarmos atentos para as diferencas quanto a especializacao das empresas 

subcontratadas. No caso do setor de informatica, as atividades foram transferidas para 

uma empresa especializada, resultando em incorporacao de tecnologias e 

conhecimentos para os funcionarios que permaneceram trabalhando no setor dentro da 

empresa, ja que a extemalizacao dos servicos veio acompanhada de forte reducao de 

pessoal no setor. 

Dentro de uma percepcao de ampliar os ganhos de produtividade, a gerencia entende, 

como promissora para a empresa, a terceirizacao do setor de informatica, que tinha, 

5 8 LEIRA, 1993. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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antes do processo de terceirizacao, 50 funcionarios proprios, uma gerencia com tres 

divisoes e um total de 80 pessoas envolvidas na area (quando somadas com os 

empregados terceiros). 

O setor de informatica, que existia na empresa desde 1980, foi terceirizado em 1992, 

sendo que a manutencao de computadores, telecomunicacoes e area de radios ja eram 

atividades que pertenciam a terceiros. A terceirizacao deste setor nao compreende a 

automacao dos processos, mas apenas a area que controla a gestao da empresa, e que, 

para tanto, a COPENE contratou os servicos de uma empresa de grande porte, a 

Origin, controlada pelo capital holandes da Phillips e com boa insercao no mercado 

nacional. 

Ainda que os gerentes entrevistados tentem assinalar que os objetivos de reducao de 

custos vein acompanhados de outros critcrios para a adocao da terceirizacao, as 

conquistas neste caso sao utilizadas para exemplificar o sucesso da estrategia. A 

partir de uma reducao em 50% nos custos do setor de informatica, este pode ser 

retratado como um caso de terceirizacao bem sucedida. 

O setor de informatica abriga trabalhadores com alto nivel de especializacao, 

englobando analistas de sistemas, operadores de rede, entre outros. Preliminarmente, 

foi acordado entre as partes a absorcao dos trabalhadores do setor. Entretanto, com a 

consolidacao do contrato, uma parcela da forca de trabalho do setor acabou sendo 

dispensada, resultando em forte intensificacao do trabalho. 

Em se tratando das caracteristicas da empresa contratada para o setor de informatica, 

as perdas de beneficios para os trabalhadores sao bem menores do que se costuma 

observar, embora os antigos funcionarios da COPENE tenham perdido alguns poucos 

beneficios como a participacao nos lucros (PL). Mesmo assim, o acordo tentou 

resguardar um conjunto de beneficios, como assistencia medica, assistencia 

odontologica e sustentou os niveis salariais praticados anteriormente. 

E bom estarmos atentos para este caso em que temos como empresa subcontratada 

uma empresa de dimensoes grandes e com boa insercao no mercado. E preciso que 

fique claro que o exemplo da informatica, esta longe de ser a regra. Em um outro 

exemplo de terceirizacao na COPENE, envolvendo uma atividade fundamental para o 

normal funcionamento da empresa, falamos da medicina ocupacional que tambem foi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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terceirizada em 1992. Neste caso, escolheu-se uma empresa que tern como atividade-

fim a medici'a assistencial em vez da medicina ocupacional. 

A medicina xupacional em uma empresa petroquimica que manipula produtos 

toxicos que mvolvem riscos para a saiide dos trabalhadores presentes nas areas de 

processos, p ssui real importancia para a empresa. Segundo as palavras do unico 

medico e ii ^grante da gerencia "... a medicina ocupacional e uma atividade 

estrategica p ra a empresa, embora nao seja atividade-fim, pode impactar na propria 

sobrevivenc da empresa." 

Em nossa ei rxevista com o medico citado anteriormente, pudemos extrair do seu 

depoimento |ue o quadro de medicos anterior era tecnicamente superior, e que, por 

sua vez, po uiam remuneracoes e beneficios trabalhistas maiores do que o atual 

quadro. 

Em uma ava acao do mesmo profissional, a terceirizacao do servico medico foi um 

fracasso em irtude de ter prevalecido nao o que deveria ser o principio basteo das 

decisoes de rceirizar, ou seja, a escolha de uma empresa de acordo com o merito 

desta no neg :io transferido, mas sim o fator reducao de custos. O fato de nao ter sido 

levado em c .sideracao o carater estrategico do setor de medicina ocupacional, e nao 

ter sido ope: da uma melhor analise de custos pela empresa, redundou, segundo as 

informacoes :sponiveis, numa terceirizacao envolvendo fortes riscos. 

Se em um s:".or com a essencialidade da medicina, em se tratando de uma empresa 

atuante no s. >r de transformacao quimica. pode-se observar certa negligencia quanto 

a especialid.de da empresa contratada, o que pode ser deduzido das empresas 

geralmente d dimensoes medias e pequenas ou daquelas que se responsabilizam pela 

prestacao de .ervicos que exigem pouca qualificacao? As deniincias quanto a menor 

atencao cone .-dida por estas ao fator treinamento e seguranca, a partir da constatacao 

de uma maior ausencia de equipamentos de seguranca no local de trabalho, nos 

remete a queitionar se a terceirizacao necessariamente tern representado melhoria dos 

servicos des'. nculados da atividade-fim da empresa. 

Quanto ao setor de manutencao, como ja mencionamos anteriormente, este foi 

transferido desde o processo de implantacao da COPENE para a CEMAN, que, por 

sua vez, foi criada pela primeira com a finalidade de assegurar uma empresa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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especialista em manutencao com capacidade de expansao em seu negocio fim, 

exatamente o que aconteceu59. 

Desde o principio, a CEMAN e a responsavel pela execucao da manutencao, restando 

como encargo da COPENE o gerenciamento, que, para isso, exige dentro do quadro 

da empresa um corpo tecnico de especialistas em manutencao industrial.60 

Neste caso, nao se deu uma terceirizacao dos servicos de execucao da manutencao, 

pois as mesmas ja eram servicos sobre a responsabilidade da CEMAN. O que 

aconteceu em 1990 foi a transferencia do gerenciamento para a CEMAN, cabendo a 

um diminuto corpo de engenheiros da COPENE aferir os resultados dos servicos 

prestados. 

Sendo a CEMAN uma empresa especializada em manutencao industrial, ela 

ocasionalmente contrata empresas para as areas de suporte, podendo-se observar uma 

cadeia de firmas subcontratadas no setor. Por exemplo, durante as paradas de plantas 

de processo necessita-se de servicos de suporte, como construcao de andaimes para 

possibilitar a operacao de manutencao dos equipamentos e, nao sendo atividade-fim 

da CEMAN, esta subcontrata uma empresa da area de construcao civil, etc. 

As paradas gerais, ou seja, aquelas em que ha paralisacao de todos os processos tendo 

como objetivo possibilitar a manutencao das maquinas e equipamentos, sao periodos 

de forte intensificacao do trabalho, refletido na carga de servicos da empresa como 

um todo. Essas grandes paradas tern um carater sazonal, tomando-se comum, nestes 

periodos, a utilizacao dos contratos por tempos determinados: trabalho parcial e 

trabalho temporario. Em uma destas paradas programadas para fevereiro de 1997, o 

engenheiro responsavel previu a necessidade da contratacao de 2500 homens por um 

periodo de um mes, o que significaria um periodo de jomadas longas de trabalho com 

forte intensificacao do trabalho. 

5 Q A CEMAN e uma grande empresa consolidada no setor de manutencao industrial, atuando em diversos setores 

(bebidas, siderurgia, mctalurgia, quimica, petroquimica, petroleo) e com escritorio no Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte e bases opcracionais em varios lugares do pais, entre eles, Recife, Rio Grande do Sul e no Jan. 

Recentcmente (1999) a CEMAN foi vendida, e, portanto, a COPENE pcrdeu o controle da mesma. 

6 0 Mas uma scrie de outras empresas do polo terceinzaram a execucao da manutencao, o que deve, com certeza, ter 

ampliado o filao da CEMAN. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No caso da petroquimica COPENE, o Estado perdeu a sua hegemonia, aparecendo 

com uma pequena participacao na sociedade anonima (15%), que passa a ter controle 

majoritario da ODEBRECHT, capital privado nacional com forte diversificacao de 

investimentos. O empenho da COPENE em acompanhar os novos padroes de 

produtividade a partir dos programas de Reestruturacao tern como resultado a 

ampliacao de 1992 e a previsao da entrada em operacao de uma nova planta de 

aromaticos. Portanto, que desconcentracao e essa? Sera que o controle dos poderosos 

grupos da petroquimica ou da industria automobilistica esta cedendo espaco para 

novas insercoes nestes setores? E logico que vem se dando uma afirmacao destas 

grandes empresas e, por outro lado, as singularidades da forma atual de acumulacao 

permitem uma insercao precaria de algumas pequenas empresas que amargam pela 

sua sobrevivencia em um mercado caracterizado pela instabilidade, ou contentam-se 

com a subordinacao aos criterios do grande capital, o que so e possivel atraves da 

precarizacao das condicoes de trabalho. 

Um trabalhador especiali/ado do setor de informatica da COPENE, durante uma de 

nossas entrevistas, expressou que, embora venha ocorrendo um aumento de 

responsabilidade e exigencia com a nova situacao, a partir do momento em que agora 

o exercicio de sua atividade da-se sobre o controle de uma empresa que tern como 

atividade-fim a informatica (o que entendemos como intensificacao do trabalho), 

pensa que as modificacoes operadas se dao com a eliminacao da segmentacao tao 

conhecida dos metodos tayloristas. E certo que, na nova situacao que conta com uma 

forte reducao de pessoal no setor, e exigido deste profissional maior nivel de 

especializacao e dominio de vasto de conhecimentos na area. No caso, sao abolidos os 

fortes niveis hierarquicos e segmentacoes de tarefas: digitadores, operadores, analistas 

de sistema. De agora em diante a empresa cliente passa a exigir uma maior qualidade 

dos servicos executados por um corpo menor de tecnicos, porem com diversificacao 

maior de conhecimentos. Assim, exige-se dos trabalhadores, que continuam no setor, 

maior dominio no campo da informatica. Os trabalhadores ali presentes nao so tern 

algum dominio de analise de sistemas, mas de redes e de outras funcoes desta area de 

conhecimento, sem que seja abolida totalmente a necessidade da manutencao de 

determinadas especializacoes, porem, valorizando-se em maior grau o trabalho em 

equipe. Essa maior diversificacao apontada pelo operario em questao nao estaria 

associada a "desespecializacao" , a qual se referia Coriat? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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As nossas visitas a empresa nao ratificam a ideia de que o principio taylorista ficou 

absoleto. A separacao entre concepcao e execucao afirma-se. Decerto que em 

paralelo com a difusao de formas complementares de gestao que se utilizam da 

persuasao e coopta9ao dos operarios na integracao das metas da empresa de aumento 

da produtividade. 

As edifica9oes da empresa sao divididas em uma area industrial de processamento e 

predios destinados para a ocupa9ao da gerencia, com salas com padroes de 

organiza9ao recomendados pelos programas de qualidade total, ficando evidenciado o 

abismo entre trabalho intelectual e trabalho manual. 

A incorpora9ao das sugestoes dos operarios passa a ser vista como uma forma 

possivel de incrementar a produtividade. Para isso, a fabrica utiliza-se de um sistema 

de premios e incentivos que procura escamotear o monopolio de conhecimento 

concentrado na gerencia. As formas complementares de gestao tern, na verdade, 

enfatizado um dos principios tayloristas: o principio da transferencia do saber operario 

para a gerencia, sem contar que tais incentivos e premios, dados em periodos 

marcados por forte defasagem salarial e com poucas oportunidades de emprego no 

mercado de trabalho, concorrem para o aumento da competi9ao entre os 

trabalhadores. 

Um dos programas de qualidade, de orienta9ao japonesa, que a COPENE vem 

desenvolvendo e o Total Productive Maintenance (TPM) 6 1 , que tern como premissa a 

identifica9ao do operario com o equipamento que manipula. E assim que o engenheiro 

justifica a pratica da gestao citada: "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O trabalhador precisa tomar aquela mdquina 

como dele, mante-la limpa, tomar as precaucoes para extrair desta o seu maior 

rendimento". Mais uma vez observa-se uma adequa9ao com os principios da pretensa 

organiza9ao "cientifica" do trabalho: maior racionaliza9ao do trabalho, maior extra9ao 

de excedentes e mais lucros para o capital. 

Se em alguns momentos passa-se a valorizar uma maior diversifica9ao do saber-fazer 

operario com a exigencia do dominio do controle de um niimero maior de maquinas 

de sua planta — ou o trabalho em grupo, em detrimento das tarefas fragmentadas —, 

6 1 TPM — Manutencao Produtiva Total. Uma pre-auditoria japonesa, realizado no final de 1998, podera 

credenciar a COPENE como a primeira industria petroquimica fora do JapSo a receber o premio TPM. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ficam muito bem delimitados, por sua vez, os patamares de intervencao possivel dos 

trabalhador . em que, e claro, as metas da empresa nao estao em questao. 

A gerencia arece disposta a evidenciar que a resistencia ao processo e uma acao 

unilateral d >s sindicatos, mas, atraves da afirmacao do carater inexoravel de tais 

tendencias. :abam deixando passar a ideia de que nao tinha outra alternativa para os 

trabalhador a nao ser a de aceitar as novas imposicoes, ja que a manutencao de um 

emprego p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA so. a ser mais importante — mesmo que este emprego nao assegure as 

conquistas ) duramente alcancadas. Mas, caso fosse oferecida a chance de escolha, 

os trabalh, res nao titubeariam, e optariam a favor da permanencia na empresa 

capaz de o ecer maiores beneficios e estabilidade. 

Para anali rios as resistencias que despontam da terceirizacao, cabe fazermos um 

balanco d< efeitos e repercussoes da terceirizacao para aqueles envolvidos, em 

particular i os trabalhadores, maiores prejudicados sem sombra de diivida, para em 

seguida a\ -uiar os metodos de resistencia apontados, a capacidade de aglutinacao 

dos divers erceirizados envolvidos e o exito ou fracasso que se pode vislumbrar das 

resistencia xovenientes desta nova realidade para o mundo do trabalho, cujos 

simbolos s a inseguranca e a instabilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 . 3 . T e r i r i z a c a o : P r e c a r i z a c a o e  I n s t a b i l i d a d e P a r a o M u n d o 

d o T r a b n o 

Convem a nalar que a deteriora9ao dos padroes de vida dos trabalhadores e um 

processo .iressivo. Em primeiro lugar, devemos nos remontar ao modelo de 

desenvoK .nto baseado em forte dependencia de capitais extemos e com os maiores 

niveis de acentracao de renda do mundo. Portanto, um modelo que mostra-se 

incapaz d. corporar uma maior fatia da populacao economicamente ativa e capaz de 

beneficiar . fartamente, de um exercito de trabalhadores de baixa qualificacao que 

funciona no razao para aviltar os padroes salariais e as condicoes gerais de 

trabalho. 

O desenv '.mento industrial brasileiro, ainda que passe a absorver os progressos 

tecnicoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i centra capitalista (e certo que isso se da com algum atraso), continua 

fazendo u das formas extensivas de exploracao, seja atraves da perpema9ao de 

longas jc .das de trabalho — possibilitadas pelo abuso do recurso das horas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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extraordinarias — , ou a partir do rebaixamento sistematico dos salarios, o que foi 

facilitado pela forte repressao durante mais de vinte anos de controle politico de 

ditaduras militares. 

A decada de 80, recessiva durante a maior a parte do seu curso, refletiu em uma maior 

exclusao e empobrecimento da populacao trabalhadora a partir da acentuacao das 

caracteristicas do modelo de desenvolvimento e, com a manutencao, ou melhor, 

alargamento das diferencas sociais, agucaram-se os animos dos trabalhadores, que se 

viram impulsionados a reagir com uma forte oposicao as imposicoes conservadoras a 

partir da retomada do movimento popular e, em particular, do movimento sindical. 

E certo que 85 e 86 seriam anos de reaquecimento da economia, influenciando para 

que os indices de desemprego nao se acentuassem, mas o peso do emprego na 

industria de transformacao nao foi relevante. Os novos empregos foram 

contemplados, no geral, pelo setor terciario (principalmente sen^os e comercio). que 

nao e capaz de oferecer a eorrespondencia em beneficios e estabilidade 

proporcionados pelos empregos regulares da industria de transformacao. Desta forma, 

podemos constatar uma deteriora9ao do emprego no que tange a renda e condi96es de 

trabalho o que, segundo Dedeca (1996), nao foi pior gra9as a alguns efeitos 

compensatorios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Essa deterioraqao so nao foi pior devido a presenqa de fenomenos 

compensatorios. Um deles foi o crescimento bastante lento da populacao urbana, 

principalmente nas grandes cidades, o que representou um arrefecimento das 

necessidades de incorporaqao de maiores contigente de mao-de-obra nos grandes 

centros urbanos. Um outro foi o forte aumento do emprego no setor publico, 

principalmente em atividades sociais. E por ultimo, a nao ocorrencia de uma 

regressdo ou de uma ampla reestruturacao do aparelho produtivo, na decada de 

80{...yb2 

No entanto, a decada de 90 vem acompanhada de uma reversao daquela antiga 

tendencia de forte prote9ao da industria interna, isso a partir da forte redu9ao dos 

controles tarifarios e nao tarifarios durante o governo Collor, tornando inexoravel um 

forte movimento de reestrutura9ao produtiva por meio da ado9ao de inova9oes 

tecnicas e organizacionais da industria domestica, em que a terceiriza9ao das 

atividades ou subcontrata9ao das atividades-meio apresenta-se enquanto um poderoso 

6 2 DEDECA, B A L T A R & HENRIQUE, 1996. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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metodo de incremento da produtividade, produzindo, por sua vez, os efeitos 

destrutivos sobre a forca de trabalho ocupada e sobre o mercado de trabalho. 

Os impactos da reestnituracao produtiva da decada de 90 tern sido relevados por todos 

aqueles que se inquietam com as posturas acriticas da direcao do Estado e dos 

intelectuais afinados com ideario neoliberal. Nao faltam dados e estatisticas oficiais 

que apontem para a deterioracao das condicoes de vida em todo o pais, com os 

indicadores de emprego mostrando alguns reflexos que parecem coadunar com a 

nossa tese das maiores precarizacao das condicoes de trabalho e instabilidade frente a 

nova situacao. Para isso, nos concentraremos na evolucao dos indicadores 

economicos relativos ao emprego na decada de 90 ou ainda relativamente aos da 

decada de 80: desemprego, ocupacao por posicao, ocupacao por atividade e perfil de 

ocupacao por genero. 

Optamos por analisar as estatisticas da regiao metropolitana de Salvador, ja que nos 

interessam particularmente os impactos provenientes da reestruturacao nesta regiao. 

em que, com certeza, a terceirizacao situa-se como um dos elementos que agravam a 

precariedade em que esta submersa a grande maioria da populacao (alertamos para o 

significado do incremento do desemprego aberto, do aumento da informalidade e da 

maior participacao da mulher nos novos postos de trabalho). 

Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios (PNAD), a 

decada de 80 termina apontando uma reducao do numero de inativos, que passa de 

48,1% para 45,1%, tendo por outro lado constatado o aumento da Populacao 

Economicamente ativa (PEA), que passa de 51,9% para 54,9%. O incremento de 

pessoas ocupadas, ao que tudo indica, nao sinalizava uma melhoria na insercao no 

mercado de trabalho. Partimos de tal afirmacao pela observacao de algumas 

caracteristicas das novas formas de insercao que passamos a descrever por hora. 

A decada de 80 foi marcada pelo aumento da participacao das mulheres, que, em 

1981, era de 29,9%, elevando sua participacao em 1989 para 36,6%, o que parece um 

bom indicador de que os novos postos de trabalho preponderantemente foram criados 

pelo segmento de servicos que se caracterizam pelo pagamento de salarios baixos. 

Somada ao aumento da presenca da mulher no mercado de trabalho, e importante a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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reducao do numero de trabalhadores com registro em carteira que, durante o periodo 

apontado, variou de 56,4%, em 1981, para 51,4%, em 1989. 

Desta forma, a RMS (Regiao Metropolitana de Salvador) figura, como veremos, entre 

as regioes em que se observa uma maior variacao positiva da informalidade e formas 

de ocupacao precaria, fator que garante a atenuacao, em grande parte, dos niveis de 

desemprego. No final da decada os niimeros de trabalhadores sem registro pularam a 

cifra de 23,8% frente a cifra de 20,7%, em 1981. 

A tendencia do aumento do desemprego na RMS parece persistir na decada de 90. 

Entre as principais regioes metropolitanas pesquisadas pelo IBGE, a regiao de 

Salvador indica a manutencao de altas taxas de desemprego. Comparando com outras 

importantes regioes metropolitanas. podemos observer, na tabela abaixo, como 

Salvador sustenta indices maiores de desemprego. 

Tabela 5 

Taxas de Desemprego, em algumas Capitais Brasileiras, 1983-1995 

Anos Sao Paulo Belo Horizonte Porto Alegre Salvador 

1983 9,3 10,1 8,4 7,2 

19S4 8,1 8,4 7,0 7,6 

1992 10,4 9,6 7,1 11,8 

1993 9,5 8,3 6,5 15,1 

1995 8,4 7,0 7,5 9,6 

Fonte: PNAD 

A acentuacao da terceirizacao, como estrategia competitiva, reflete diretamente no 

mercado e condicoes de trabalho e na qualidade de vida dos trabalhadores, ja que um 

digno padrao de vida para os trabalhadores depende dos niveis de renda da classe 

trabalhadora, da seguranca na execucao das atividades e de uma certa estabilidade 

quanto a permanencia na ocupacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Terceinzacao. Cnse e Acumulacao rJe Capital: seus efeitos na COPENE em Camacan-Ba 
Jossel SANTOS. 1999 



103 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O primeiro efeito da terceirizacao das atividades e a reducao de um grande niimero de 

postos de trabalho, colocando uma parcela dos trabalhadores na situacao de 

desemprego aberto em virtude da impossibilidade de uma nova insercao no mercado 

de trabalho. Ainda que a subcontratacao promova um deslocamento de uma parcela da 

forca de trabalho, os novos postos nao conseguem absorver o conjunto dos 

trabalhadores liberados pelas grandes empresas, que adotam em larga escala a 

subcontratacao das atividades-meio. Sendo as empresas terceiras, em geral, de menor 

porte e, portanto, intensificadoras do trabalho, elas aproveitam-se, em larga escala, da 

falta de representacao que cerca o seu quadro de trabalhadores, colocando em pratica 

o recurso de jomadas de trabalho mais extensas. Por outro lado, a presenca das 

tecnologias poupadoras de mao-de-obra desenham um novo quadro em que as 

possibilidades de novos empregos escasseiam, ilustrando assim o tao temido 

desemprego estrutural. 

A reestruturacao produtiva no segmento quimico/petroquimico, situado em Camacari, 

e a principal responsavel pela grande destruicao de postos de trabalho na regiao 

metropolitana de Salvador, pois, mesmo que o total de postos eliminados nao 

coincida com a destruicao de ocupacoes da industria de transformacao, este segmento 

de trabalho tern uma forte capacidade de atracao de empregos no comercio e nos 

servicos em geral. Segundo pesquisa realizada por Druck (1994) cobrindo o periodo 

de 1988/93, houve reducao de 30% do niimero de empregados nas indiistrias do 

complexo quimico/petroquimico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"As informacoes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Lei 4923. 

revelam a drdsrica reducao do niimero de postos de trabalho ocorrida na regiao 

metropolitana de Salvador: no periodo de jan/l 990 a junho/l 993. houve a destruicao 

de aproximadamente 23 mil postos de trabalho. sendo 15 mil destes na industria de 

transformacao."6* 

A tendencia do declinio dos empregos na industria de transformacao e reveladora da 

depreciacao das condicoes de vida dos trabalhadores, que, na impossibilidade de 

escapar do desemprego, passam a ampliar o contigente dos trabalhadores terciarios e 

das demais variantes de empregos informais. 

DRUCK, 1994 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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E bem possivel que as novas formas de gestao tenham tido um maior peso do que as 

tecnologias modemas na eliminacao dos postos de trabalho. A afirmacao parte da 

percepcao da propria incognita que traz o generalizante setor de servicos. Acontece 

que uma parte das tarefas que figuram como servicos sao atividades executadas no 

espaco industrial e por vezes agregadoras de valor aos produtos finais. Portanto, nao 

existindo uma precisa separacao do setor de servicos — seja em servicos pessoais, 

sociais ou industrials —, somos levados a questionar a operacionalidade do setor de 

servicos. Entretanto, o aumento da participacao dos servicos, independente de 

praticados dentro das grandes empresas, para o publico ou individuos, tern 

influenciado na deterioracao dos padroes de vida de boa parte da populacao, como 

pode ser observado na Tabela 6. 

Tabela 6 

Populacao Ocupada Por Setor De Atividade 

Regiao Metropolitana de Salvador -1990 a 1995 

Setor de atividade 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

ind. Transformacao 12,35 11,45 10,55 10,10 9,41 9,18 

Const. Civil 9,33 9,14 9,08 8,58 8,922 8,68 

Total industria 21,67 20,59 19,63 18,68 18,33 17,86 

Comercio 15,2 15,13 15,48 15,78 15,94 15,75 

Servicos 52,78 53,83 54,03 54,67 54,97 56,11 

Outras Atividades 10,32 10,42 10,83 10,85 10,74 10,27 

Total Terciario 78,30 79,39 80,35 81,30 81,65 82,12 

Fonte: PME/ IBGE 

A preponderancia do emprego no setor de servicos, em detrimento da industria de 

transformacao, toma-se um dado mais ilustrativo da depreciacao da qualidade de vida 

na regiao metropolitana de Salvador, se nos depararmos com o que tern acontecido 

com os niveis de salarios praticados. Atraves dos dados da PNAD, observa-se o 

incremento significativo das ocupacoes ate 1 salario minimo, deixando Salvador entre 

aquelas regioes onde cresce mais rapidamente a informalidade, com a diminuicao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Terceinzacao. Cnse e Acumulacao de Capital: seus efeitos na COPENE em Camacan-Ba 
Jossel SANTOS. 1999 



105 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

relevante dos empregos com carteira assinada. Assim, em 1992, 51,0% dos 

trabalhadores ganhavam atezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 X

A salario minimo, passando, em 1995, para 57,4%, e 

94,9% auferiam ate 1 salario minimo em 1992, aumentando, em 1995, para 98,6% o 

niimero de trabalhadores que se situam nesta faixa. 

A horizontalizacao da producao que vem ocorrendo e favoravel a ampliacao do turn-

over, passa a prevalecer uma nova situacao em que fica patente a ausencia das 

garantias que asseguram o mercado formal, o desrespeito a legislacao trabalhista e a 

inseguranca quanto a manutencao do emprego. Desta forma, os trabalhadores passam 

a temer a instabilidade que os cerca, tendo como agravante o sentimento de 

impotencia que estes tern experimentado a partir da ausencia de uma representacao 

eficaz dos seus sindicatos, que sao atomizados e fragilizados pelo movimento em 

curso. 

O aumento do niimero de trabalhadores sem carteira e de trabalhadores por conta 

propria figura entre alguns dos efeitos da reestruturacao produtiva, ou. melhor 

dizendo, destrutiva em virtude dos seus efeitos perversos. E pouco provavel que, 

mesmo desencadeando-se um novo periodo duradouro de crescimento, haja um 

aumento consideravel dos empregos regulares consolidados nas decadas de 50 e 60. 

Tabela 7 

Populacao Ocupada por Posicao na Ocupacao 

Regiao Metropolitana de Salvador - 1990 a 1995 

Tipo de Ocupacao 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Empregados d carteira 53,18 51,03 50,3 49,19 45,2S 44,26 

Empregados s/ Carteira 19,75 21,12 21,59 21,76 23,64 25,08 

Total Empregados 72,92 72,15 71,90 70,95 68,93 69,34 

Conta-Propria 22,61 23,99 23,97 25,29 27,59 27,05 

Empregadores 3,63 3,16 3,42 3,00 2,58 2,67 

Fonte: PME/ IBGE 

Na nossa investigacao empirica, as empresas terceiras, as "gatas" na terminologia 

adotada pelos operarios, driblam com facilidade a legislacao trabalhista, isentando-se, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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em geral, do pagamento dos beneficios trabalhistas, ou, pelo menos, pagando 

beneficios bem menores aos praticados pela empresa-mae. 

Aplicamos questionarios em uma amostra de trabalhadores terceirizados da COPENE 

e o resultado nos deixou perplexos com as queixas diversas. Pretendemos relatar aqui 

a diversidade das demincias dos operarios, deixando claro que, com a nossa 

indignacao e deniincia, deve ser entendido que somos solidarios aos trabalhadores em 

sua luta por melhores condicoes de trabalho e por uma melhoria da qualidade de vida, 

que compreendemos serem dependentes de uma mais justa reparticao do fruto do 

trabalho. 

A nova situacao marcada por uma maior precariedade das condicoes de trabalho e 

sentida pelos trabalhadores que enumeram uma serie de demincias, que passam pelo 

aumento do desemprego, maior intensificacao do trabalho. aumento das jomadas dc 

trabalho. falta de aparelhos de seguranca e falta de representatividade. 

Um fato que nos parcce ser unanime entre os trabalhadores das empresas terceiras e a 

deniincia do menor niimero de aparelhos de seguranca oferecidos pelas empresas nos 

locais de trabalho, e, tratando-se de uma atividade de alta periculosidade, onde os 

trabalhadores sao expostos ao atordoante barulho das maquinas nas plantas de 

processo e a manipulacao de produtos quimicos com perigo de exposicao por inalacao 

ou contato. Isto tern representado o aumento dos riscos no trabalho e refletido na 

maior gravidade dos acidentes de trabalho quando envolvendo trabalhadores 

terceirizados. 

O balanco dos acidentes de trabalho, do final da decada de 80 ate 1996, aponta para o 

aumento da gravidade dos acidentes no local de trabalho, indicando uma forte 

incidencia de trabalhadores terceirizados entre os acidentes com morte. De 12 

acidentes notificados no ano de 1988, 5 resultaram em morte; e nao deve ser por 

acaso que os trabalhadores envolvidos no acidente pertenciam a empresas terceiras. 

Em 1990, ocorreram mais tres mortes em acidente de trabalho envolvendo 

trabalhadores subcontratados; em 1991, a morte de um trabalhador; 1992, 11 casos de 

acidentes, um com a morte de trabalhador da CEMAN; em 1993, um trabalhador e 

liberado depois de acidente pela empresa terceira da COPENE, a Fundacao Jose zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Silveira e, ao chegar em casa, vai direto para UTI; houve mais tres casos de acidentes 

com mortes, em 1995, e dois, em 1996.64 

Entretanto, as possibilidades de avaliar com precisao os efeitos da reestruturacao e da 

terceirizacao, em particular, sobre o aumento dos riscos e maior incidencia dos 

acidentes de trabalho, estao prejudicadas: primeiro pela propria instabilidade que 

cerca os trabalhadores, que ficam intimidados de procurar os medicos independentes 

dos patroes, depois por varias artimanhas das empresas que burlam diagnosticos e nao 

liberam a "Notificacao de Acidente de Trabalho" (CAT). 

De acordo com os dados dos boletins do Sindiquimica, no periodo de 1987 a 1996, 

aparecem como principals doencas ocupacionais a perda auditiva induzida pelo ruido 

(PAIR), com 730 registros; a leucopenia, com 246 casos; doencas respiratorias, 184 

incidencias; 152 sequoias de acidentes de trabalho e 130 problemas de coluna. A 

incidencia do predominio de ocorrencias entre trabalhadores desempregados e 

consequencia da ocultacao da doenca. que so vcm a tona no processo de homologacao 

do contrato. Tais praticas sao fontcs do descaso quanto a saiide dos trabalhadores. 

Cabe ainda alertar para o avanco das doencas do grupo LER (Lesoes por Esforcos 

Repetitivos), que passou de 5,4%, em 1995, para 7,5% em 1996, como consequencia 

da maior intensificacao do trabalho e do medo dos trabalhadores de perder o emprego, 

ja que se encontram cercados por uma situacao de maior instabilidade a partir das 

transformacoes da decada de 90. 

A nova situacao de instabilidade nao esta presente so entre os trabalhadores de menor 

qualificacao, por estes estarem mais desprotegidos frente aos efeitos da automacao e 

das inovacoes organizacionais, mas, tambem, e um sentimento presente entre os 

trabalhadores com maior nivel de qualificacao. Estes estao atentos aos termos do 

contrato, que podem ser rescindidos pela empresa cliente quando insatisfeita com os 

precos praticados ou com a qualidade dos servicos, o que tern redundado em uma 

situacao de maior exigencia e responsabilidade para os trabalhadores que passam a ser 

pressionados, em maior grau, a integrarem-se aos fins da empresa, ou seja, aos 

aumentos da produtividade. Ate mesmo a gerencia queixa-se da maior intensidade do 

trabalho, ja que houve grande eliminacao de quadros hierarquicos intermediaries, 

somada a relativa ausencia de gerencia nas firmas menores. 

6 4 G R A V E , 29/04/96 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A saida de uma empresa grande para uma menor, segundo as respostas obtidas por 

meio da aplicacao de questionarios, sempre representa perda de algum beneficio, seja 

assistencia medica, transporte, PL, o que traduz que as empresas terceiras ou nao 

pagam beneficios ou pagam beneficios em menor proporcao frente as grandes 

empresas. Ainda que, durante a decada de 90, as grandes empresas venham reduzindo 

os encargos trabalhistas, estas cumprem a exigencia da legislacao e geralmente pagam 

beneficios alem da legislacao. No relatorio da Delegacia Regional do Trabalho 

(DRT), a partir da pesquisa em 35 empresas terceiras, 31,4% responderam que nao 

oferecem nenhum tipo de beneficio e 68,67% responderam que concedem, figurando 

entre os beneficios mais concedidos assistencia medica, 87,5%; convenios com 

estabelecimentos comerciais, 45,5%; e cesta basica, 25%.6 5 

Entre as reclamacoes que destacamos, aparecem com frequencia a insatisfacao com o 

aumento da intensificacao do trabalho e, em alguns casos, com o aumento da jomada 

de trabalho. A maior intensidade do trabalho nao fica restrita apenas aos trabalhadores 

terceirizados, mas estende-se ao conjunto dos trabalhadores tal qual ja mencionamos 

anteriormente, e tern como causa principal a forte reducao de postos de trabalho e a 

adocao das novas formas de gestao. Quanto ao aumento da Jornada de trabalho, 

envolve principalmente os trabalhadores das empresas de manutencao industrial e 

servico mais proximos da producao. 

Como reflexo dos menores salarios que sao praticados pelas terceiras, observamos 

que a grande maioria daqueles operarios que responderam nosso questionario 

necessitam de complementacao de renda, mas geralmente sao inviabilizados em 

funcao da jomada, que varia entre oito e doze horas de trabalho. Entretanto, 

observamos casos em que o dominio de uma outra especialidade e utilizado nas horas 

vagas para complementacao de renda, como e o caso verificado com um operario da 

area de manutencao. A complementacao de renda e obtida com a ocupacao em outras 

atividades mais flexiveis. Assim, um empregado da empresa Alimenta (Empresa de 

Alimentacao) fomece alimentacao em area industrial quando nao esta cumprindo seu 

horario de trabalho; outra trabalhadora da Alimenta diz vender bijuterias como forma 

complementar de renda. 

6 5 DRT, 1995. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A degradacao das condicoes de existencia dos trabalhadores tem colocado na lista de 

suas perspectivas para o futuro o desejo de trabalhar por conta propria. Isso, em parte, 

e reflexo das campanhas do Sebrae, que vinculam os pequenos negocios como uma 

tendencia moderna e escondem as dificuldades de sobrevivencia dos pequenos 

empreendimentos e o potencial que tem estes em aumentar a precariedade do mercado 

de trabalho. Mas, antes de tudo, representa os ecos de uma forte resistencia contra a 

exploracao capitalista, que na linguagem de uma parte da "nova intelligentzia", e 

coisa de uma era passada. 

Uma reivindicacao importante e a falta de representatividade que cerca os 

trabalhadores terceirizados. Estes, estando afastados da categoria principal dos 

quimicos e petroquimicos, acabam ficando fragilizados e com chances remotas de 

sucesso em suas reivindicacoes, que soam isoladas e, portanto, despercebidas (no 

proximo capitulo pretendemos analisar os efeitos da terceirizacao para o movimento 

sindical e dedicaremos parte de nossa atencao ao problema da lacuna aberta em 

relacao a representacao dos trabalhadores terceirizados). 

Para nao esquecermos o outro lado da moeda, e bom lembrar que o capital engordou 

seus lucros no periodo de 1994 a 1995, depois dos resultados negativos do periodo de 

recessao no inicio da decada de 90. Os bons lucros deste periodo devem, de alguma 

forma, refletir as medidas radicals adotadas pelo movimento de reestruturacao. 

No caso da empresa COPENE, o ano de 1995 foi noticiado como aquele em que 

foram registrados os maiores lucros da historia da empresa, tendo excedido em 11% 

dos lucros de 1994, que foi um ano de excelentes lucros, sendo os lucros 

essencialmente de natureza operacional: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A Copene Petroquimica do Nordeste S/A - a Central de Materias Primas do Polo 

Petroquimico de Camaqari, registrou em 1995 o maior lucro de toda a sua historia. 

Segundo o balanco que a empresa estard publicando no inicio de fevereiro, este 

lucro e de RS 219 milhdes, sem o desconto de imposto de renda. Este valor 

representa um crescimento da ordem de 11% comparado ao exercicio de 1994, que 

foi um ano considerado muito bom para a industria petroquimica. O balanco 

apresentard tambem um faturamento de RS 1.393 bilhao." 66 

' A T A R D E , 27/01/ 1996. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A contraposicao entre aumento da riqueza e deterioracao dos padroes de vida dos 

trabalhadores e bastante ilustrativa das formas que assumem o desenvolvimento 

capitalista. Com o aumento do abismo entre as principals classes que caracterizam 

esse modo de producao tambem ficam subscritas as tendencias e desdobramentos 

possiveis, que podem oscilar tanto por meio da amplificacao da barbarie social _ a 

partir do aumento da marginalidade e de formas ilicitas de sobrevivencia e outras 

formas de violencia urbana _ como pela ofensiva das classes oprimidas por meio de 

movimentos organizados, como ja se vem dando no caso do movimento dos sem terra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L O I V 

4 . O s E f e i t o s d a T e r c e i r i z a c a o P a r a o M o v i m e n t o S i n d i c a l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 movimento operario brasileiro e relativamente jovem e fragil, mas no decorrer do 

seculo XX deixou uma historia em que podemos destacar alguns momentos 

importantes para uma visao de conjunto dos orgaos de representacao dos 

trabalhadores brasileiros. Resumidamente, podemos distinguir algumas facetas do 

recente sindicalismo brasileiro: inicialmente, atraves de sua consolidacao, o papel que 

desempenharam os anarquistas; em seguida a hegemonia do PCB dentro do 

movimento e a longa fase do periodo Vargas, marcado pelo forte atrelamento sindical 

ao Estado; por ultimo, o desabrochar, no ABC paulista, de um sindicato alicercado no 

confronto com o capital e seus desdobramentos mais recentes com o crescimento de 

um sindicalismo de resultados. 

Divagar sobre a caracterizacao dessas fases distintas do movimento sindical seria 

objeto de uma tese, no entanto, dentro dos marcos do nosso trabalho, interessamo-nos 

principalmente pelos efeitos da reestruturacao e da terceirizacao de servicos no 

movimento e reestruturacao da organizacao sindical. Entretanto, visando uma maior 

precisao na analise, convem fazer um paralelo entre a afirmacao do sindicato 

enquanto orgao classista e sua tendencia mais recente de burocratizacao e 

corporativismo. E, por ultimo, propomos apreciar uma nova tendencia de sindicalismo 

ancorado na defesa de um pacto social com o capital e, portanto, desvinculado de 

qualquer perspective de classe. 

Nossas observacoes a respeito do sindicalismo vao concentrar-se principalmente na 

retomada do movimento sindical a partir das greves entre o final da decada de 70 e o 

inicio da decada de 80, chamando a atencao para as acoes grevistas que irromperam 

em 1978 — lideradas principalmente pelo sindicato dos metalurgicos de Sao Paulo — 

, as quais afirmam a representacao da classe trabalhadora a partir de uma perspectiva 

de confronto, para em seguida apreender os possiveis motivadores de uma mudanca 

de orientacao. Por ultimo, analisar em que sentido as mudancas recentes na 

organizacao da producao refletem-se no papel e no poder dos sindicatos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Neste pequeno balanco estaremos atentos para as conquistas do sindicalismo nas 

ultimas decadas, assim como para seus reveses a partir das tendencias mais 

recentemente observadas, levando em conta a ameaca ou a perda efetiva de conquistas 

dos trabalhadores e as possibilidades de reacao do trabalho em um quadro social 

claramente desfavoravel para o movimento sindical. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 1 . S i n d i c a l i s m o , C o n f r o n t o e  R e p r e s e n t a c a o C l a s s i s t a 

Pode-se afirmar que a organizacao sindical no Brasil foi prejudicada, em grande parte, 

pela presenca constante de governos autoritarios na historia politica brasileira. Desta 

forma, depois de um periodo que se estende ate 1920, marcado pela atuacao 

combativa dos anarquistas, segue-se a direcao do movimento sindical pelos 

comunistas, na epoca representados pelo PCB. O movimento sindical trilhava a sua 

afirmacao enquanto orgao de representacao da classe trabalhadora, mas, com o 

prolongamento do Varguismo e a afirmacao de governos autoritarios, intensificou-se 

o atrelamento dos sindicatos ao Estado, constituindo sua atual feicao coorporativista. 

A nova tendencia de sindicatos coorporativistas coincide com um processo de 

regulamentacao do trabalho, o que foi fundamental tanto para estorvar as 

manifestacoes de oposicao dos trabalhadores quanto como elemento impulsionador da 

acumulacao do capital. A nova realidade que se esbocava a partir de 1930, com a 

mudanca do eixo de acumulacao que, gradativamente, transforma-se de rural e 

agricola em urbano e industrial, traduzia ou expressava modificacoes consideraveis na 

estrutura da economia brasileira. Na nova situacao de regulamentacao do trabalho 

estava colocada para a burguesia industrial a possibilidade de institucionalizacao do 

salario, assim como, atraves da alianca com o Estado, a perspectiva de conter o 

impeto das reivindicacoes do movimento operario. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" As instituicdes do periodo pos-anos 30, entre as quais a legislacao do trabalho 

destaca-se como peca-chave, destinando-se a "expulsar" o custo de reproducao das 

forca de trabalho de dentro das empresas industrials ( recorde-se todo o padrdo da 

industrializacao anterior, quando as empresas tinham cidades como Paulista em 

Pernambuco, dependentes por inteiro da fabrica de tecidos) para fora: o saldrio-

minimo sera a obrigacao maxima da empresa, que dedicard toda a sua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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potencialidade de acumulacao as tarefas do crescimento da producao propriamente 

dita."61 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim, foi aprovada, durante a decada de 30, uma legislacao que institui novos 

direitos para os trabalhadores, entre os quais as ferias remuneradas, o salario minimo e 

a previdencia social. Sem entrar em detalhes quanto a positividade ou nao de alguns 

destes artigos para os trabalhadores, e fato que a legislacao que comecava a ganhar 

corpo antecipava os ecos do sindicalismo e fascinava os trabalhadores carentes de 

direitos e acostumados com o convivio da repressao, facilitando assim o atrelamento 

da estrutura sindical ao Estado. 

" A tarefa de repressao policial tornou-se quase desnecessaria no periodo em foco, 

pois o movimento sindical nao estava sendo conduzido para lutar por conquistas e 

sim para receber os beneficios legais.'"b* 

A estreita vinculacao entre o Ministerio do Trabalho e os sindicatos e a mais nitida 

exprcssao da tutela dos sindicatos pelo Estado. Por meio do imposto sindical, o 

Ministerio do Trabalho mantinha o controle orcamentario das entidades sindicais, 

distribuindo o conjunto das contribuicoes independentemente da capacidade de 

aglutinar e do poder de forca dos sindicatos.69 

A apatia do movimento sindical so vai ser quebrada rapidamente na decada de 60, 

momento em que o sindicalismo representou importante papel na luta pelas reformas 

de base durante o govemo Jango, mas que logo seria silenciado com a chegada dos 

militares ao poder. 

Assim, as baionetas conseguem silenciar as reivindicacoes populares por um bom 

tempo. E so na decada de 70 que vai despontar um movimento grevista e espontaneo 

no ABC paulista, um movimento capaz de enfrentar o silencio imposto pelas greves 

de maio de 1978 surgiram no momento em que parecia claro o esgotamento do 

6 7 OLIVEIRA, P.42, 1987. 

6 8 RODRGUES, 1979. 

M Vale ressaltar a importancia do PCB na afirmacao de uma consciencia de classe entre os trabalhadores. 

Entretanto sua incapacidade de tracar uma politica independente que atendesse as reais necessidades das massas 

trabalhadoras poderia ser explicada a partir de sua orientacao Stalinista - que encaminhava como diretrizes para os 

PCs as aliancas com as fracSes da burguesia "democratica" . Sendo assim, dificilmente poderiamos esperar de um 

sindicato sob a hegemonia do PCB politicas de enfrentamento que questionassem a estrutura sindical atrelada e 

autoritaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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potencialidade de acumulacao as tarefas do crescimento da producao propriamente 

dita:*1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assim, foi aprovada, durante a decada de 30, uma legislacao que institui novos 

direitos para os trabalhadores, entre os quais as ferias remuneradas, o salario minimo e 

a previdencia social. Sem entrar em detalhes quanto a positividade ou nao de alguns 

destes artigos para os trabalhadores, e fato que a legislacao que comecava a ganhar 

corpo antecipava os ecos do sindicalismo e fascinava os trabalhadores carentes de 

direitos e acostumados com o convivio da repressao, facilitando assim o atrelamento 

da estrutura sindical ao Estado. 

" A tarefa de repressao policial tornou-se quase desnecessaria no periodo em foco, 

pois o movimento sindical nao estava sendo conduzido para lutar por conquistas e 

sim para receber os beneficios legais."6* 

A estreita vinculacao entre o Ministerio do Trabalho e os sindicatos e a mais nitida 

expressao da tutela dos sindicatos pelo Estado. Por meio do imposto sindical, o 

Ministerio do Trabalho mantinha o controle orcamentario das entidades sindicais, 

distribuindo o conjunto das contribuicSes independentemente da capacidade de 

aglutinar e do poder de forca dos sindicatos.69 

A apatia do movimento sindical so vai ser quebrada rapidamente na decada de 60, 

momento em que o sindicalismo representou importante papel na luta pelas reformas 

de base durante o govemo Jango, mas que logo seria silenciado com a chegada dos 

militares ao poder. 

Assim, as baionetas conseguem silenciar as reivindicacoes populares por um bom 

tempo. E so na decada de 70 que vai despontar um movimento grevista e espontaneo 

no ABC paulista, um movimento capaz de enfrentar o silencio imposto pelas greves 

de maio de 1978 surgiram no momento em que parecia claro o esgotamento do 

6 7 O L I V E I R A , P.42, 1987. 
6 8 R O D R G U E S , 1979. 

6 9 Vale rcssaltar a importancia do PCB na afirmacao de uma consciencia de classe entre os trabalhadores. 

Entretanto sua incapacidade de tracar uma politica independente que atendcsse as reais necessidades das massas 

trabalhadoras poderia ser explicada a partir de sua oricntacao Stalinista - que encaminhava como diretrizes para os 

PCs as aliancas com as fracSes da burguesia "dcmocratica" . Sendo assim, dificilmente poderiamos esperar de um 

sindicato sob a hegemonia do PCB politicas de enfrentamento que questionassem a estrutura sindical atrelada e 

autoritaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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modelo de desenvolvimento brasileiro, o qual experimentara, entre o final da decada 

de 60 e o inicio de 70, altas taxas de crescimento que consubstanciaram o "milagre 

economico" . A recessao intemacional e estancamento do financiamento intemacional 

acabaram por empurrar a economia brasileira para o desaceleramento e, 

consequentemente, levou os trabalhadores a sentir o maior peso das medidas 

recessivas com o agravamento do custo de vida e o arrocho salarial. 

Desta forma, da mesma maneira que o movimento surgiu a partir da espontaneidade 

das massas na luta contra o arrocho e por melhores condicoes de vida, representou 

uma afronta a lei sindical autoritaria que proibia o que deveria ser um direito: a greve. 

Das greves de 1978 vai resultar a generalizacao das reivindicacoes em 1979, sempre 

ou quase sob a lideranca dos metalurgicos do ABC. Segundo o DIEESE, entraram em 

greve, neste periodo, 3.241.500 trabalhadores, afirmando-se, desta forma, um 

sindicato pautado na combatividade e pelo confronto com o capital, pois tinha na base 

de suas reivindicacoes a oposicao a politica economica e ao arrocho salarial, a 

democratizacao da estrutura sindical e a defesa do contrato coletivo de trabalho. 

Foi a partir desse embate que o jovem movimento operario afirmou-se na inospita 

conjuntura. A greve de 41 dias dos metalurgicos foi um bom exemplo da 

combatividade. Porem, tomava-se patente para os trabalhadores a necessidade da 

organizacao do movimento atraves da criacao de uma central sindical, ja que o 

movimento estava esvaziando-se em funcao da prisao de suas principals liderancas, 

inclusive a de Lula, nome que se consolidou atraves das atitudes desse lider dos 

trabalhadores a partir de 1978. 

No bojo da conjuntura marcada pela recessao economica e forte repressao depois da 

greve de 1980, realiza-se, em 1981, na Praia Grande/SP, a I CONCLAT 

(Coordenacao Nacional da Classe Trabalhadora), em que os trabalhadores reunidos 

pretendiam definir data para o congresso de fundacao da CUT. O congresso foi 

marcado pela divergencia de duas correntes: a Unidade Sindical, que tinha como 

marca a moderacao, englobando entre os seus membros sindicalistas pelegos e 

militantes do PCB; e do outro lado, representando os segmentos da esquerda, a 

ANAMPOS (Articulacao Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais). O 

resultado e que a partir de diversas manobras, os membros da Unidade Sindical zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(futura CGT) conseguiram protelar o congresso de fundacao da CUT para 1983, tendo 

este sido realizado sem a participacao da Unidade Sindical. 

As duas tendencias divergiam em temas diversos, como imposto sindical, nas formas 

de luta, em relacao a divida externa, entre outros pontos. As divergencias deixavam 

transparecer a marca de cada uma das duas tendencias. Se de um lado, a Unidade 

Sindical sinalizava por moderacao, do outro lado, a ANAMPOS acenava com a 

necessidade da radicalizacao nas formas de luta e reivindicacoes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" A divida externa e outro assunto polemico. A Unidade Sindical propunha sua 

moratoria e a ANAMPOS, o nao pagamento."10 

A unidade sindical e desmontada a partir da fundacao da CUT. Firmando-se com a 

CUT o polo combativo do movimento sindical, vai restar aos setores da Unidade 

Sindical articularem uma outra Central Sindical (CGT) mais moderada. A partir dessa 

oposicao estaria constituindo-se o perfil do movimento sindical no restante da decada 

de 80. Este perfil e composto por uma postura de enfrentamento contra a ordem 

capitalista, sob a lideranca da CUT e, por outra acao restrita aos marcos da economia 

de mercado (CGT), esbocando assim os primeiros passos para a consolidacao de um 

futuro sindicalismo de resultados. 

E certo que o desenvolvimento de um sindicalismo de direita e afinado com as 

posicoes neoliberais so vai consolidar-se sob a lideranca de Medeiros e Magri, no 

final da decada de 80 e inicios dos anos 90. Portanto, o sindicalismo de resultados 

reclama uma feicio modema, na qual uma politica e uma defesa de uma sociedade 

mais justa, e sem exploracao, estao ausentes. 

Por outro lado, e bom deixar claro que a CUT tambem ja estaria passando por um 

refluxo desde o II CONCUT, no qual foi eleita a chapa ligada ao grupo 113 do PT, 

grupo tambem conhecido como "articulacao", sob a direcao de Jair Menegueli, 

abrindo um racha com as correntes mais a esquerda. Neste momento, a Central 

afirma uma posicao contraria a ordem capitalista, colocando o horizonte socialista 

como caminho a ser seguido pelos trabalhadores. 

Mas no Terceiro Congresso ja nao parecia clara, para os dirigentes da CUT, a 

necessidade de enfatizar o carater politico da Central Sindical. Segundo declaracoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de Menegueli, a central deveria caracterizar-se a partir das lutas imediatas em torno de 

melhores salarios e melhoria das condicoes de trabalho. Se entendemos o sindicalismo 

como um orgao representative dos trabalhadores e concordamos com as contradicoes 

de classe que perpassam a sociedade, como entao escamotear o carater politico da luta 

sindical? E a partir de premissa semelhante que Antunes expressa sua indignacao 

pelas indecisoes ou possivel mudanca de rumo de uma tendencia do movimento 

sindical que se tomou conhecida a partir do enfrentamento com o capital. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sabe-se que a real independencia da classe trabalhadora deve ser a mais efetiva e 

abrangente. tanto politico /rente ao Estado e aos partidos, quanto ideologica /rente 

ao capitalismo. o que supde. por parte da classe trabalhadora e especialmente de 

seus organismos de representacao. como os sindicatos. assumirem uma postura 

nitidamente anticapitalista." 71 

Desta forma, a partir da segunda metade da decada de 80 pode-se distinguir duas 

correntes com propositos diferentes no movimento sindical. De um lado a CUT, ainda 

que metamorfoseada pelo refluxo em curso. mantem uma postura independente e de 

defesa das reivindicacoes da classe operaria; do outro lado a CGT, pregando a 

moderacao; e por fim o seu desdobramento em uma corrente sindical de direita que 

abdica do embate com o capital em troca das diversas tentativas de pacto social 

alicercadas a partir de uma perspectiva de harmonia entre as classes sociais. 

Tomando como ponto de partida a cisao do movimento sindical em duas posturas 

opostas, podemos entender a concretude do universo das lutas empreendidas pelo 

movimento sindical durante a segunda metade da decada de 80 e tambem durante os 

anos 90. 

Em relacao a CUT o seu terceiro congresso desfez os principios que a nortearam em 

sua fundacao, ou seja, a forte tendencia em acatar as decisoes provenientes da base 

dos trabalhadores. Passaria a vigorar, a partir do I I I CONCUT, uma estrutura mais 

verticalizada, em que os organismos sindicais, por meio dos seus delegados, 

passariam a definir as diretrizes em Congresso. 

" Numero de delegados das entidades - Sera proporcional ao numero de 

sindicalizados e nao mais de trabalhadores na base. No caso das oposiqoes sindicais, 

a proporcionalidade sera em relaqao ao numero de votos na ultima eleiqao para a 

7 0 COSTA, 1995. 
7 1 ANTUNES, 1995. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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diretoria da entidade e para as que nao disputaram as eleicdes , o numero nao 

poderd ser superior a delegacao do menor sindicato."72 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entretanto, as greves continuaram presentes no universo de acao dos trabalhadores. A 

forma das greves durante o periodo variam de greves com ocupacao da fabrica a 

greves por empresas, que passam a representar um numero significativo no conjunto 

dos movimentos de paralisacao. 

A sobrevivencia de um sindicalismo combativo pode ser retratada atraves do impacto 

das greves com ocupacao desencadeada pelos metalurgicos em 1985. Ou com a greve 

de 1988 na sidenirgica de Volta Redonda, que resultou na invasao da fabrica pelo 

exercito e o assassinato de tres operarios. Estas greves, que se caracterizam pela 

radicalizacao dos operarios em tomo de suas reivindicacoes, evidenciam um forte 

sentimento de resistencia e solidariedade dos trabalhadores na luta por melhores 

condicoes de vida. 7 3 

Quanto ao aumento das greves por empresa, poderiamos procurar explicat^ao a partir 

do novo cenario em que passa a ganhar relevancia o sindicalismo de negocios, o qual 

e representado pela Forca Sindical. As reivindicacoes, neste caso, inscrevem-se no 

imediatismo dos ganhos economicos, sem ousar a critica ao status quo, mas, muito 

pelo contrario, assumindo uma forte tendencia de assimilar o ideario neoliberal. 

"/< nova direita nao pretende confundir-se com o sindicalismo que sustentou o 

peleguismo. Procura introjetar e introduzir o ideario neoliberal no mundo da 

representacao do trabalho. E. flerta tambem com a direita da social-democracia 

europeia. Mas a genese e a atuacdo do sindicalismo de resultados possibilitou uma 

ideollogizacdo mais expressiva do movimento sindical. A direita saiu da defensiva; 

nao precisa mais do peleguismo. Ideologizou e "modernizou" o seu discurso. 

Metamorfoseou-se."1* 

Em rapido balanco das conquistas provenientes das lutas travadas pelos trabalhadores, 

que ressurgiram com forca em maio de 1978, podemos citar a garantia do direito de 

greve para os funcionarios publicos civis, ainda que restrito com a utilizacao do 

criterio de essencialidade (papel significativo e crescente dos funcionarios publicos na 

luta sindical); a conquista de uma politica salarial, ainda que incapaz de recompor as 

perdas salariais; a licenca-patemidade e ampliacao do periodo de licenca-matemidade; 

7 3 COSTA, op. Cit. p. 11! 
7 3 No campo das greves por categoria tambem e exemplo a greve dos bancarios em 1985. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a extensao da legislacao sindical para o campo, sem contar o papel que representou o 

movimento sindical na luta pela redemocratizacao da sociedade brasileira. 

A real caracterizacao deste periodo so pode ser entendida se tomamos como 

referenda o forte enfrentamento dos operarios grevistas, em suas assembleias 

autonomas por melhoria de vida e condicoes de trabalho. A reacao do capital tambem 

usou de uma marca incisiva, tendo, nas demissdes em massa, intervencao nos 

sindicatos — e mesmo no assassinato de liderancas — sua forma de rechacar os 

avancos do movimento reivindicatorio dos trabalhadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 1 . 1 . A E x p e r i e n c i a d o S i n d i q u i m i c a 

A historia do Sindiquimica data de periodo anterior a fundacao do polo petroquimico 

de Camacari. Em 1963, de acordo com os criterios autoritarios da legislacao sindical 

em vigor, fundou-se a ASPETRO (Associacao dos Trabalhadores na Indiistria 

Petroquimica no Estado da Bahia), com fortes ligacoes com a representacao dos 

petroleiros. 

Mas com o golpe o militar e a intervencao na ASPETRO resultando na prisao dos 

seus dirigentes principals, a entidade acaba caindo no esquecimento, so sendo 

repensada por volta de 1975, no exato momento em que esta sendo gestado o projeto 

de implantacao do polo petroquimico. 

Paradoxalmente, o sindicato inicia suas atividades, em 1978, em uma sala cedida pela 

COPENE, que preliminarmente da apoio a criacao da entidade e libera uma de suas 

instalacoes, ao que tudo indica, devido ao receio da aproximacao dos quimicos e 

petroquimicos com o forte e consolidado sindicato dos petroleiros 

O momento de reorganizacao do sindicato dos quimicos e petroquimicos, e industrias 

afins, coincide justamente com o surgimento do "novo sindicalismo"75. Tal 

caracterizacao encontra sua razao de ser como resultante do carater combativo e da 

opcao por uma sistematica oposicao ao modo de producao capitalista deste 

sindicalismo emergente. Sem sombra de diividas, este momento de radicalizacao do 

movimento dos trabalhadores e de luta em defesa de uma estrutura sindical mais 

democratica influencia no processo embrionario de organizacao do Sindiquimica, que, 

7 4 ANTUNES, P.41, 1995. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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em uma de suas primeiras proposicoes politicas de peso, rejeita a permanencia nas 

instalacoes da empresa COPENE, alugando pois uma sede propria. 

O novo sindicato tinha em sua base jovens trabalhadores que ingressavam nas 

empresas recem implantadas e contribuiam na caracterizacao de um sindicato com 

forte participacao dos seus associados. Desta forma as assembleias que aconteceram 

entre 79/80 conseguiram mobilizar entre 6000 a 8000 operarios. 

Para ter-se uma ideia do carater arrojado do jovem sindicato, na convencao de 1979 

constava proposta de reajuste salarial de acordo com a inflacao e organizacao de 

comissSes de fabrica; porem, na falta de uma orientacao da diretoria, as comissoes de 

fabrica nao chegaram a efetivar-se. 

Frente ao vigor do novo sindicato veio a reacao do patronato, que, \ isando dividir e 

confundir os trabalhadores, apoiou c estimulou a cria<;ao de uma nova associacao, a 

ASTQUIMICA, a qual passou a funcionar na sede da Federacao dos Trabalhadores na 

Indiistria, contando com ajuda dos patroes em sua organizacao, que foram incumbidos 

de reunir chefes de setores para participar da nova composicao. 

Em 1982 realiza-se o 1° Congresso dos Trabalhadores Quimicos e Petroquimicos, 

fazendo-se dali o forum das discussoes politicas da categoria de acordo com aquela 

tendencia inaugurada recentemente da organizacao dos sindicatos por ramo de 

producao. 

A greve programada para 1984 foi frustada, apesar da forte mobilizacao em tomo da 

campanha salarial no periodo. Mas o ano de 1985 entrou para a historia do 

Sindiquimica como o da demonstracao de forca daquele jovem sindicato, que passa a 

assumir a direcao de uma greve geral, fato inedito entre trabalhadores de polos 

petroquimicos no Brasil. O impacto da greve foi respondido com forte repressao, com 

a demissao de 171 trabalhadores, assim como a de toda a diretoria, sem nenhum 

respeito a estabilidade conferida a atividade sindical. 

No congresso de 1985 e criada uma nova entidade chamada de Pro-Quimicos, com 

mais de 2000 associados, que passa a atuar em sintonia com o sindiquimica, 

esvaziando a associacao implementada pelos patroes (ATSQU1MICA). 

" ANTUNES, op. Cit. 1995. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Terceirizacao. Cnse e Acumulacao de Capital: seus efeitos na C O P E N E em Camacart-Ba 

Jossel S A N T O S . 1999 



120 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A filiacao a CUT so vem em 1986, momento em que a Central esta sofrendo um 

refluxo em relacao a sua orientacao ideologica. Em 1989 ocorre a fusao dos dois 

sindicatos, que abandonam o regime de representacao presidencialista e adotam a 

criacao de diretorias como sistema de representacao. Existe uma divisao entre 

diretoria plena e diretoria executiva, porem ambas participam das decisoes do 

sindicato. 

A composicao atual da diretoria tem 60 diretores e as preferencias ideologicas dos 

diretores oscilam entre as orientacoes politicas do PT ou do PC do B. E notorio que, 

com a modernizacao das estruturas fisicas e organizacionais do sindicato, segue-se 

uma tendencia a burocratizacao, sobrando pouco espaco de atuacao para as oposicoes, 

dado que o grande numero de diretores assegura a hegemonia da "posicao". 

Em sua estrutura atual, a diretoria conta com especialistas do trabalho, como 

advogados, medicos e uma assessoria do DIEESE, todos auxiliando, de acordo com 

suas especializacoes, no atendimento das reivindicacoes dos trabalhadores e tambem 

contribuindo na confeccao dos boletins que o sindicato distribui nas portas das 

fabricas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 2 . R e e s t r u t u r a c a o P r o d u t i v a e  T e r c e i r i z a c a o : O s L i m i t e s d a 

R e p r e s e n t a t i v i d a d e 

0 novo cenario economico marcado por forte modificacoes na organizacao da 

producao e do trabalho parece impactar diretamente a forma de atuacao dos orgaos de 

representatividade operaria, assim como as particularidades do novo modelo de 

acumulacao tem representado, quase sempre, menor poder de forca e de barganha 

para o movimento dos trabalhadores organizados. 

As novidades surgidas no seio da producao refletem negativamente sobre os 

trabalhadores e empurram o movimento sindical em geral para a defensiva, assim 

como para o campo das negociacoes. Com o novo modelo de acumulacao, que tem 

como caracteristicas importantes a desverticalizacao da producao — a partir de uma 

forte subcontratacao de atividades —, a adocao de contratos mais flexiveis de trabalho 

(trabalho parcial e trabalho temporario) e o uso de novas tecnologias, em geral, 

poupadoras de trabalho vivo, presenciamos a reducao significativa do nucleo regular zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tercemiacao. Cns e e Acumulacao de Capilal. seus efetlos na C O P E N E em Camacan-Ba 

Josset S A N T O S . 1999 



121 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

da forca de trabalho, alterando desta forma os limites da representatividade dos 

trabalhadores. 

Assistimos na decada de 80 a afirmacao do sindicalismo brasileiro que, mesmo 

levando em consideracao o refluxo por que passou a principal Central Sindical, a 

CUT, a partir da segunda metade da decada, pode ser caracterizado como um 

sindicalismo inspirado pela defesa dos trabalhadores e pela luta por melhores 

condicoes de vida e por assumir posicoes politicas nitidamente anticapitalistas. 

E verdade que vislumbramos um retrocesso do movimento sindical brasileiro com a 

perda do poder ofensivo dos trabalhadores na luta por melhores condicoes de vida. 

Isto creditamos ao resultado de uma vitoria parcial do capital e o afirmamos a partir 

da constatacao da imposicao de uma alteracao na relacao entre capital e trabalho em 

que o capital, em seu movimento vitorioso, forca os orgaos de representacao dos 

trabalhadores a restringir sua esfera de reivindicacoes, pela luta da manutencao do 

emprego, a negociacao com as empresas sobre os novos padroes de competitividade e 

produtividade, para nao falar de um sindicalismo situado mais a direita e que 

cinicamente compactua com a institucionalizacao da flexibilizacao das formas de 

contratacao e exercicio da forca de trabalho. 

Nem todos os analistas compartilham nossas premissas e algumas correntes enxergam 

a nova acao dos sindicatos como fruto de amadurecimento das lutas travadas nas 

decadas anteriores. O horizonte desta forma de pensamento ve a eficacia do 

enfrentamento nos marcos da luta contra a ditadura militar, esquecendo que a luta 

sindical quase sempre vinculada a defesa dos interesses dos trabalhadores e em 

oposicao a logica da produtividade e aumento dos lucros do capital. 

Mas, ao que tudo indica, a capacidade de negociar do movimento sindical e sua 

integracao com os objetivos finais da empresa, seja na luta pela insercao nos padroes 

de competitividade intemacional ou em busca de maior produtividade, e apreendida 

por uma certa corrente de pensamento como positividade do movimento sindical e 

que ve na nova acao do sindicato perspicacia suficiente, pois se mostrou capaz de 

forjar na nova realidade economica a sua insercao, ainda que nos marcos da 

ratificacao do mercado capitalista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"Pode-se dizer que o movimento sindical brasileiro da decada de 90 nao e o mesmo 

dos anos 70 e 80. E necessdrio localizd-lo numa conjuntura que passa a 

desempenhar um papel reconhecido de ator politico importante. E ao mesmo tempo 

constatar que essa legitimidade foi construida nas lutas sindicais contra a ditadura 

militar, nas greves regionais e nacionais, tambem serviu como base para se 

estabelecerem relacoes com o empresariado na busca de pontos comuns que 

preservem a industria (ou os negocios), o emprego e os saldrios." 16 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O que nos parece fundamental indagar e se o sindicalismo, mesmo com todas as 

mudancas observadas na base produtiva, continua caracterizado por uma perspectiva 

de classe e com forca suficiente para representar o conjunto da classe trabalhadora. 

Entretanto, para nao cometermos nenhum abuso de generalizacao, e preciso deixar 

claro aqui que nao se pode ser "preciso" sem a distincao de duas tendencias 

antagonicas no seio do movimento sindical. Em uma ponta encontramos a CUT, 

caracterizando uma tendencia que surgiu da necessidade do movimento operario fazer 

frente as imposicoes do capital. Do outro lado, a moderada CGT que abarca a 

esquerda tradicional e o peleguismo. Foi desta central que tambem surgiu a principal 

lideranca de um sindicalismo de direita, Luis Medeiros, que reivindica na Forca 

Sindical a feicao de um sindicalismo "moderno", o qual tem como base a capacidade 

de negociar dentro da ordem. A Forca Sindical, tendo um espaco consideravel nos 

meios de comunicacao, ficou conhecida a partir de uma firme alianca com as classes 

dominantes em defesa das medidas neoliberais de privatizacao e flexibilizacao nos 

contratos de trabalho. 

A Forca Sindical, atraves das declaracoes de sua principal lideranca, deixa clara a 

opcao de atuar dentro dos limites do mercado e seu empenho em assegurar dividendos 

economicos para os trabalhadores "regulares" sob sua orientacao: "O trabalhador 

brasileiro nao e contra o lucro, nao e contra a existencia de empresas (...). O que o 

trabalhador brasileiro quer nao e destruir as empresas, nao e tomar as empresas. Nao e 

fazer com que elas nao tenham lucro. O que ele quer e participacao nos lucros". 

Se por outro lado a CUT rechaca as proposicoes do sindicalismo de resultados, 

encontra-se bastante influenciada pela forma social-democrata de atuacao, acreditando 

em demasia em instrumentos de negociacao, como, por exemplo, as camaras setoriais. 

Acreditar na possibilidade de uma sociedade social-democrata no Brasil parece pouco 
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realista, seja pela fragilidade dos nossos movimentos organizados, pela magnitude da 

concentracao de renda responsavel por um grande abismo entre as classes sociais ou 

ainda pelo grande periodo da "onda longa" depressiva, que, ao que tudo indica, 

define um novo padrao de acumulacao em que dificilmente estarao asseguradas as 

conquistas trabalhistas (o que tambem e valido, ao menos em parte, para os paises 

desenvolvidos). 

Retomando as questoes que, segundo nossa concepcao, sao essenciais, devemos fazer 

algumas indagacoes derivadas das profundas transformacdes tecnico-organizacionais 

recentes. Vejamos. Sera que esta assegurada a representacao para os trabalhadores 

terceirizados? O contrato coletivo da categoria dos quimicos e petroquimicos engloba 

os trabalhadores das pequenas e medias empresas subcontratadas pelas grandes 

companhias petroquimicas? O projeto de acao dos sindicatos tem como perspectiva a 

defesa do conjunto da classe trabalhadora ou e limitado a uma parcela restrita de 

trabalhadores formais? Serao os trabalhadores informais considerados pelo 

movimento sindical como provaveis aliados em uma futura unificacao da luta contra a 

expansao do capital e seus efeitos desagregadores? 

Outras questoes poderiam ser acrescidas aquelas apontadas acima e, nas respostas, 

ainda que provisorias, estaria a chave que nos permitiria arriscar algumas afirmacoes 

sobre o comportamento dos sindicatos. Dentre elas a principal parece ser a que realca 

as perspectivas politicas do sindicalismo: os sindicatos estariam sendo fieis ao seu 

carater de representante da classe trabalhadora? Ou aproximam-se cada vez mais dos 

interesses corporativos de uma minoria de trabalhadores "regulares"? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . 2 . 1 . O S i n d i q u i m i c a F r e n t e a  T e r c e i r i z a c a o 

Na afirmacao de um diretor do Sindiquimica, o qual diz que "o sindicato convive 

com a maior crise de sua historia", poderiamos extrair a priori os efeitos das 

inovacoes tecnico-organizacionais sobre a base de representacao dos sindicatos. O 

Sindiquimica sente-se prejudicado pela reducao dos seus associados, pela conseqiiente 

reduc&o de receita, pela quebra da unidade e identidade da categoria e pela inevitavel 

diminuicao do poder de barganha em seus confrontos com o empresariado. 

Apesar do convivio com trabalhadores subcontratados pela petroquimica desde sua 

implantacao, a terceirizacao so apresenta-se como fato politico para o Sindiquimica na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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decada de 90, mais precisamente a partir dos impactos socio-economicos da 

restruturacao produtiva. 

Em uma de nossas entrevistas, um diretor do Sindiquimica apontava a postura critica 

da CUT frente a reestruturacao produtiva, exigindo amparo legal para os 

trabalhadores frente a onda de inovacoes tecnicas e organizacionais. Porem o diretor 

entrevistado nao se furtou de chamar atencao para o abismo existente entre as 

reivindicacoes da Central e as deliberacoes e implementacoes de medidas que 

oferecam garantias de protecao aos trabalhadores. O que apontava em seu discurso 

(acertadamente) era a dificuldade dos sindicatos romperem com as velhas amarras de 

uma legislacao social marcada por um carater autoritario e dependente do Estado. 

A primeira posicao esbocada pelo Sindiquimica contra o evidente crescimento da 

externalizacao das atividades foi a rejeicao. No entanto, logo que constatada a 

inevitabilidade das novas formas de gestao, procurou transitar de uma mera postura de 

negacao do processo para uma outra que tinha como objetivo denunciar as 

irrcgularidades e garantir protecao para os trabalhadores envolvidos. Assim, a 

segunda iniciativa do Sindiquimica foi a reivindicacao de garantia de direitos 

trabalhistas para os trabalhadores terceirizados e, depois de evidenciado o desrespeito 

aos direitos trabalhistas pelas empresas terceiras, sua principal luta foi pela 

participacao do sindicato nos contratos de terceirizacao. 

O Sindiquimica procura justificar a necessidade de sua participacao nas negociacoes 

em tomo do contrato de terceirizacao primeiro pela propria necessidade de participar 

do controle do processo produtivo, levando em consideracao que as inovacoes 

tecnico-organizacionais agravam a tendencia de perda do controle do processo de 

trabalho pelos trabalhadores. Em segundo lugar, participando o sindicato dos 

contratos, este poderia interferir atraves da inclusao de clausulas favoraveis aos 

trabalhadores, principalmente as referentes a salarios e a aplicacao da legislacao 

trabalhista (conquistas sociais). 

A capacidade de burlar as garantias trabalhistas das empresas terceirizadas, o que e 

facilitado pela fluidez dos contratos, nao escapa da percepcao do Sindiquimica que, 

embora perceba a fragilidade da situacao dos trabalhadores terceirizados, nao se ve 

com poder legal de representacao dos trabalhadores destituidos da categoria principal, 

mesmo que tenha conviccao dos direitos daqueles trabalhadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Esta desagregacao do coletivo de trabalho e considerada pelo sindicato como um dos 

principals problemas advindos da terceirizacao. Nao e de se estranhar, portanto, que 

um de seus diretores resuma assim os impactos da terceirizacao para o sindicato: "Os 

impactos sao varios. Eu vou resumir em um principal que e a desagregacao dos 

trabalhadores dentro da industria. Eu vou definir de outra forma, seja a quebra da 

unidade e da identidade dos trabalhadores dentro da unidade fabril. Voce antes tinha 

uma unidade dentro da fabrica, uma identidade. Os trabalhadores de uma empresa se 

identificam a partir de um interesse comum, como um grupo comum, como uma 

corporacao que tem interesses comuns, e este laco de afinidades e de interesses faz 

com que eles se juntem , se unam para determinados objetivos, ou para resistir etc. No 

momento que voce tem diversos tipos de contrato — e contratos de diversas formas 

— com empresas intermediarias, voce quebra esta unidade dentro da fabrica." 

Do relato acima podemos extrair que um circulo cada vez menor de trabalhadores 

passam a beneficiar-se do contrato coletivo dos trabalhadores quimicos e 

petroquimicos, sendo que os trabalhadores em alimentacao, limpeza, seguranca e 

manutencao ficam dependendo dos acordos de suas atuais categorias, mesmo que 

ainda continuem sujeitos aos riscos e a periculosidade do local de trabalho da 

petroquimica (sua antiga "casa"). 

O sindicato dos trabalhadores em seguranca que tem que atender as reivindicacoes 

dos trabalhadores presentes na area petroquimica e o mesmo que atende trabalhadores 

que trabalham na seguranca dos shoppings, lojas etc. Os trabalhadores de manutencao 

passam a depender do acordo coletivo dos metalurgicos etc. Parece claro que os 

pequenos e frageis sindicatos nao tem condicoes de responder a diversidade das 

reivindicacoes de seus associados. E desta forma que um dos diretores entrevistados 

expressa sua indignacao, fazendo uma correlacao entre o esfacelamento do 

movimento sindical e o avanco neoliberal: "Eu acredito que a premissa politica das 

medidas neoliberais e esfacelar o movimento sindical". 

Entretanto, quern mais se beneficia com a ausencia de representacao dos trabalhadores 

excluidos da categoria principal sao, tudo indica, os empresarios das empresas 

terceiras. Favorecidos pela falta de uma base mais solida de representacao do seus 

empregados, sao os principals responsaveis pela precarizacao das condicoes de 

trabalho. Assim, os trabalhadores terceirizados que revezam tumo nao sao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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beneficiados pela presenca da quinta turma, que tinha como claro objetivo a 

redutibilidade do trabalho como consequencia da periculosidade da atividade 

petroquimica. As empresas, ainda que pagem horas extras, nao estendem o direito 

adquirido das 5 turmas. Podemos ainda encontrar entre as evidencias de precarizagao 

do trabalho, por parte das empresas terceiras, a falta do cumprimento em relacao aos 

beneficios sociais basicos, o que ja tivemos oportunidade de expressar em outro 

momento. 

0 Sindiquimica, de acordo com as nossas constatacoes, tem como limites de sua 

representatividade os trabalhadores formais das industrias quimicas e petroquimicas 

da regiao metropolitana de Salvador. E percebendo que as transformacoes economicas 

atingem abruptamente as industrias que compoem sua base de atuacao, reduzindo 

precisamente o nucleo de trabalhadores regulares que sustentam sua forca de 

mobili/acao, o sindicato vem agindo com mecanismos de defesa e acomodacao diante 

da nova realidade. 

A reducao da categoria e exprcssiva, ja que contava com 16.500 filiados em 1990 e 

conta atualmente com cerca de 6.000. O peso desta reducao tem como contrapartida a 

diminuicao no numero de associados, resultando inevitavelmente no enfraquecimento 

do sindicato. A reducao dos associados reflete sobre a receita do sindicato, 

repercutindo negativamente no nivel de producao material e cultural do mesmo. 

A reducao do numero de associados e estimada em 3.000, e o sindicato aponta um 

fato consideravel e capaz de amenizar a gravidade de sua posicao frente a tendencia 

de reducao de seus efetivos. O sindicato, diante das demissoes em massa no polo 

petroquimico de Camacari passou a atuar com mais vigor e rigor junto as empresas 

de menor porte situadas no CIA e nas proximidades de Salvador, o que ameniza a 

perda do grande numero de socios durante a decada de 90, mas nao resolve o 

problema preocupante da queda de receita. 

Assim, o sindicato em suas medidas mais recentes, propoe um aumento da 

contribuicao em 1% e, como forma de ampliar sua base de mobilizacao, esta 

recentemente concretizando uma fusao com os dois sindicatos da Petrobras, o STIEP 

e o Sindipetro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Por tudo isso e que concluimos que os sindicatos cada vez mais inscrevem-se nos 

marcos da defesa de um numero cada vez menor de trabalhadores formais e que tem 

assegurados maiores salarios e melhores garantias sociais. Sera que os sindicatos 

estao perdendo a oportunidade historica de unir forcas e expandir suas reivindicacoes 

alem do pequeno e cada vez mais restrito niicleo de trabalhadores regulares? 

Se tomarmos o polo petroquimico e a anterior constatacao dos seus 6000 empregados 

diretos, temos. por outro lado, cerca de 5000 operarios terceirizados e quase sempre 

descontentes com a ausencia de um sindicato capaz de representa-los em suas 

reivindicacoes. Sera que estamos enganados em nossa assertiva de que os 

trabalhadores precarizados e informais passam gradativamente a representar um 

contingente maior em relacao aos trabalhadores formais? 

Uma outra questao de vital importancia para nos e a diivida dos sindicatos quanto a 

existencia de um horizontc politico para os trabalhadores. Se a CUT surgiu com a 

conviccao de constituir-se a partir do horizonte socialista e em franca oposicao a 

exploracao capitalista, o que hoje podemos extrair de sua atuacao e apenas sua diivida 

a respeito da existencia de algum horizonte para os trabalhadores. Na declaracao de 

um dos diretores do Sindiquimica fica evidenciado o imediatismo que carregam os 

dirigentes sindicais, que apos as mudancas politicas no Leste Europeu e na ex-URRS 

passam a desacreditar em um futuro nao-capitalista ou entao a resumir a experiencia 

socialista aos modelos societarios que fracassaram em passado recente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5 . C o n s i d e r a c d e s F i n a i s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E certo que o capitalismo vem passando, nas ultimas decadas, por um processo de 

transformacoes estruturais. As inovacoes tecnicas e organizacionais redundam em um 

novo padrao de acumulacao (acumulacao flexivel). 

Elegemos a investigacao de uma das particularidades — a terceirizacao na 

petroquimica COPENE — deste novo padrao de acumulacao, para, a partir dai, 

apontar alguns dos efeitos para o mundo do trabalho. Nossa pesquisa obteve 

resultados que se distanciam, em grande medida, dos argumentos apregoados pelos 

entusiastas da terceirizacao ou extemalizacao de atividades-meio. E nesse sentido que 

nos filiamos as correntes de pensamento que procuram defender as conquistas e 

vitorias sociais recentes dos trabalhadores. 

Constatamos, atraves de entrevistas e questionarios aplicados entre os agentes 

envolvidos, que a positividade atribuida, atraves de uma selecao de argumentos, a 

pratica da subcontratacao de atividades-meio nao se sustenta. Faz-nos acreditar, isso 

sim, em uma orquestracao contundente de administradores e consultores de empresas 

em defesa da manutencao dos lucros monopolistas. Uma crenca que se reforca quando 

sabemos que a reestruturacao das empresas e, entre outras coisas, um reflexo da crise 

do capital e das novas imposicoes da competicao capitalista intemacional. 

O primeiro ponto que queremos assinalar e que o processo de terceirizacao promove 

forte eliminacao de postos de trabalho e substituicao de empregos regulares por outros 

informais ou precarios. A promessa de maior oportunidade de emprego advinda dos 

metodos modernos de gestao, ao que tudo indica, teria o intuito de diminuir as 

resistencias dos trabalhadores e ludibria-los com o horizonte da iniciativa privada. 

Na linguagem empresarial passou-se a insinuar a existencia de uma parceria entre as 

empresas envolvidas nos processos de subcontratacao (contratadas e contratantes). 

Porem, os contratos juridicos entre contratantes e terceiras evidenciam alto nivel de 

subordinacao das empresas contratadas. Em geral as pequenas e medias empresas 

contratadas tem que atender as diretrizes expressas nos contratos estabelecidos com as 

grandes empresas, ficando, assim, prisioneiras dos niveis de produtividade e qualidade 

dessas ultimas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mesmo em relacao a discussao em tomo da especializacao na atividade principal da 

empresa, que apresenta uma maior coerencia em virtude dos imperativos de 

competitividade, temos motivos para ficar receosos. O problema e que nao esta 

garantido que as empresas contratadas prestem servicos de maior qualidade frente 

aqueles oferecidos pelas grandes empresas, organizadas verticalmente. O que notamos 

e que as subcontratacoes, prioritariamente instrumentos de reducao de custo, vem 

traduzindo-se em situacao de maiores riscos para os trabalhadores, na medida em que 

as empresas terceiras investem menos em seguranca e treinamento: em nossa pesquisa 

pudemos observar um caso exemplar de desleixo com a contratacao de uma empresa 

especializada em medicina assistencial para oferecer servicos em uma planta 

industrial. E mais do que duvidosa a pretensa qualificacao da empresa subcontratada, 

assim como sua adequacao para amenizar as condicoes de alta periculosidade e 

insalubridade a que sao submetidos os trabalhadores. 

Definitivamente, as modificacoes estruturais mais recentes no modo de producao 

capitalista tem criado um clima de maior inseguranca para o conjunto dos 

trabalhadores. O mundo do trabalho passa a sentir com mais impeto a situacao do 

desemprego, vira "presa" mais facil das insercoes precarias (trabalho parcial e 

trabalho temporario) e amarga com a reducao dos rendimentos. 

O retrocesso observado em relacao as "velhas" conquistas sociais deve-se, em boa 

parte, ao imobilismo ou as posturas defensivas assumidas pelo movimento sindical 

atual, ficando mais facil a incidencia da desregulamentacao abrupta em decorrencia 

do ceticismo impregnado nas massas. 

Desta forma, tentamos desmistificar a existencia de uma relacao entre 

desregulamentacao e desenvolvimento. Para isso nos apoiamos no exemplo dos tigres 

asiaticos, que obtiveram as maiores taxas de crescimento entre os paises emergentes, 

sendo que os paises ali situados contaram com a forte participacao do Estado em seus 

projetos de desenvolvimento. 

Quanto aos sindicatos, para os quais foi atribuido o papel de guardiaes dos interesses 

dos trabalhadores, e fato que se encontram em posicao defensiva, pressionados por 

uma vasta teia de negociacoes com o empresariado, visando a manutencao dos 

empregos. As greves aglutinadoras (greves gerais) e politizadas perdem, cada vez 

mais, terreno para greves localizadas ou por empresa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No que diz respeito ao Sindiquimica (sindicato que contempla os trabalhadores das 

industrias quimicas, petroquimicas e de petroleo da Bahia), seria prudente uma melhor 

avaliacao dos danos causados pelas inovacoes organizacionais. A perda da unidade, 

tao criticada, fica presa a criterios formais, dos quais o sindicalismo nao consegue 

desvencilhar-se em decorrencia do elevado grau de burocratizacao a que esta preso. 

Portanto, devemos fazer algumas interrogacoes, como, por exemplo, se os 

trabalhadores terceirizados presentes nas plantas petroquimicas e expulsos dos 

dissidios coletivos dos quimicos e petroquimicos nao deveriam ser uma forca de 

aglutinacao contra a nova situacao marcada pela instabilidade e inseguranca, ou ainda 

se nao seria um paradoxo o fato de o sindicato continuar pensando na representacao 

de uma restrita parcela de trabalhadores formais em uma conjuntura marcada pela 

disseminacao da informalidade. 

A partir de nossas conclusoes sobre a intensificacao das formas de controle operario, 

urge pensar em propostas reais de gestao operaria. As comissoes de fabrica, por um 

pequcno interregno de tempo, consolidaram algum poder de barganha frente as 

imposicdes capitalistas. Quanto aos CQQ, apontados como forma de gestao 

participativa, nao passam de uma forma disfanjada de ampliar a produtividade, 

contando, para isso, com a persuasao dos trabalhadores, em geral com o uso de 

premios simbolicos ou pecuniarios. 

E claro que a adocao abrupta da terceirizacao na esfera produtiva no Brasil, na decada 

de 90, tem a ver com a assimilacao dos termos do "Consenso dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Washington", que 

combinaram abertura da economia com desregulamentacao, juntamente com politicas 

contracionistas. As altas taxas de juros tem agravado velhos problemas estruturais da 

economia brasileira. Aproveitando-se de uma campanha favoravel pela estabilizacao 

monetaria, o govemo brasileiro vem escamoteando o deficit publico e extemo. 

Desta forma, promove-se transferencias vultosas de recursos para as economias do 

Norte, atraves do pagamento dos servicos da divida. Ja por meio do favorecimento aos 

importados, facilita-se a exportacao de empregos, em detrimento da economia 

domestica. Nao restam diividas que o questionamento da subordinacao aos padroes de 

acumulacao das economias do Norte e a repulsa a divida externa e um passo 

importante no resgate de alguma forma de soberania, porem nao parece ser possivel, a 

curto prazo, algum tipo de intervencao govemamental "redentora". Qualquer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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manifestacao contraria aos imperativoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA economicistas em vigor deve partir da acao 

consciente dos trabalhadores e demais grupos organizados da sociedade. 

Se, por um lado, o governo tem sido extremamente generoso para com o capital e, em 

particular, para o capital de curto prazo, por outro lado, como se nao bastasse o 

aprofundamento da recessao, nao se fiirtou de executar um pacote fiscal que lanca 

mao de aumentos de impostos e de tarifas para os trabalhadores e, principalmente, 

para a classe media. 

Ainda que cientes da necessidade da deniincia e da indicacao de perspectives que se 

oponham a precarizacao das condicoes de vida dos trabalhadores, estamos cansados 

de saber que o desenvolvimento capitalista esta conjugado com concentracao e 

centralizacao de capitals, e, portanto, condizente com o aumento da pobreza e abismo 

entre as classes sociais (o que tem sido confirmado por recentes trabalhos de 

organismos vinculados a ONU, dentre eles o Relatorio sobre o Desenvolvimento 

Humano). Se e verdade que acompanhamos uma crescente onda de fusoes nos ramos 

do grande capital (petroleo, quimico, telecomunicacoes, siderurgia, bancario), tambem 

e fato que o desemprego e o indice de pobreza alastram-se nas economias do Sul, 

passando pelo Leste europeu e ganhando cada vez mais forca nas ricas economias do 

Norte. Desta forma, a luta por melhores condicoes de vida nao pode resumir-se a 

reivindicacoes imediatas, mas depende do questionamento politico da sociedade 

fundamentada no lucro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dirigido aos trabalhadores das terceiras 
Nome . . . . . . . ' \ 

Empresa undo Tratialha 

1) Que consequences imcdiatas traz a icrccinzacao'' 
. Dcscmprcgo 

No\as oponunidadcs dc emprego 

. Reducao dos salanos 

Maior compeucao cnire os colcgas 

2) Voce ja trabalhou cm uma grande empresa ? 

C Sim 

[ Nao 

3J Que transformacocs voce podc obscrvar na mudanca dc emprego dc uma firma grande para uma 

nicnor'.' 

Os salarios rcduziram-sc 

II O controle aumcmou 

Home mclhona nas condicoes dc trabalho 

f Diimnui a hicrarqiua 

. Outros. 

4) Com a terceirizacao home niodificacao da inicnsidadc do trabalho '.' 
Sim 

. Nao. 

5) Com a saida dc uma grande empresa para uma empresa menor rcsultou cm pcrda dc beneficios ? 

J Transponc 

- Assistencia medica 

0 Participacao nos lucros 

0 Outros. 

6) Home niodificacao cm relacao a seguranca do trabalho'.' 

Q Nac 

C Sim. Falta aparclho dc seguranca nas firmas mcnores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z As jornadas mars longas c mais inicnsas icm aumcntado o numero dc acidentes. 

0 Outras 

7) Voce esta satisfcito com o sindicato que rcprcscnta-o? •• 

Sim. Apcsar de pequeno cstc e atuantc c atende as reivindicacoes que surgem nas novas condicoes dc 

trabalho. 

Nao. Este dcsconhccc os problcmas que enfrcntamos no interior da fabnea. 



O sindicato cmbora auscntc do iocaJ dc irabalho.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atua a partir dc uma coordenacao com o Sindiquimica. 

Si As aiicra^ocs. prcscnciadas na orgam/acao do trabaiiic 1cm modificadc o mtcrcsse pelo irabalho'' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z Com a terccin/acao c as formas dc gestao complcmcntarcs o irabalho tem tomado-sc ma;s agradavcl 

." Tem prcvaiecido a cxccucao de atividades roimciras 

A exigencia do dontinio de um numero maior de taxefas toma o trabalho mais suportavcl 

O aumento de am idades nao altera o lnteresse pcio trabalho. aicm dc ampliar a carga. 

Outros. -

9) Quantas pessoas tem cm sua familia'' ' " 

10) Quamas pessoas prcasam trabalhar na fanuha para a manutencao desta'1 _ " 

11) Qual a duracao da sua joniada de trabalho'' 

S horas 

. 1 0 horas 

outra quanudade 

12) Voce ncccssita dc uma outra au\idade para suplcmentar a renda'.' 

Sim. 

Nao. 

1?) Que outra alividadc voce tern'.' 

14) Quamos filhos cm idadc cscolar\occ icm° Todos cstiio na cscola'.' 

15) Qual sua principal pcrspcctiva para o futiiro? 

71 trabalhar cm uma firma grande. 

E^trabalhar por conta propria. 

!"' conlinuar no emprego atual. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'  
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D'vr.g ' o go's t rabaH.ncores das terceiras 

N-y-c „ , , > j a . 

E r . . . r , r . 0 . . C ; Trr.br?r. s : \ 7 - ' ^ ' C C  ̂

'.; v-.c v rcncins inscdiatas ira/ a !crcciri/.nc;!o'.' 

;.• i>wCii«J>rCgO 

Novas opcnunidadcs dc cmprego 

i*i ?,c-oc5o dws saiarios 

L M a : " corTi^cticao cntrc os coicgas 

2) Voce ja Irabalhou era uma grandc cmprcsa V 

Sim 

. N:lo 

1) Que !r;:::srormacC>cs voce pode obscrvar na mudanca oc cmprcgo dc uma firma grandc para uma 

mcnor? 

n 0« srtarios rcdu?.irr.m-sc 

r, O cosuroi: SUKMCKJC-U 

L: i:?uvc we'hosis nas conciicites dc trabaliio 

DO., s. 

*}Co:n a lcrct*;ri.'a<;.1o l iwvc modifiencflo da intcusidndc do trabaliio ? 

If! S in 

L- N.*.p. 

5} Cof.j a r"k'a (•? uma grandc cmprcsa para uma cmprcsa mcnor rcsultou cm pcrda dc bencficios ? 

'Tr;:;;?*"v, -C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:! .\;.<---.tc:\-in mcclca 

i*' ranicip-.c-a1 aos iwcros 

. >.'5ros. . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C) iisuvc aar&Saacj-o cm rdacSo a scguranca do irabalho'1 

[J N;'o 

3D Sim Falta nparclho dc scguranca nas firmas mcnorcs. 

• Asjorn s loncas e mais intensas tcm aumcniado o numcro dc acidcr.tcs. 

LJ Oulras. 

7} Voce est;: salisfcilo com o sindicalo q;x r-^rcscnla-o? 

i j Sim. Apcsar dc pequeno cstc c c'.uanlc c alende as rcivindicacdcs que surgem nas novas condicccs dc 

irabalho. 

>' NSo. Eslc dcscoiihccc os problcmas que enfrcntamos no interior dr 'v'->rica. 

file://c:/-in


. , r . . w v zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. ^ . i . / j y i u uu u.iuaino icm moainendo o micrcssc nolo iraball; 

Li Com a lcrcc;"i/JicSo c as fonnas dc gcst3o complcmcniarcs o lr"balho icm lornado-sc mais agradj\ci 

• Tcm prcvalccido a csccucao dc atividadcs rotinciras. 

• A c.vigencin do domin ;" dc urn numcro m:iiorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA <fz larcfas lorna o irabalho •:-:iis suportavcl. 

~ O aumcnio atividadcs n3o altera o intcrcssc pclo "v.ballio. alcm dc auipliar a carga 

L Outros. 
y ) Quantas pessoas tcm cm sua famiiia? i 

It)) Quarslas pessoas precis,-.- trabniiia; na famiiia para a manuicngao desta? 

! i ) Qua! a duracao da sua Jornada dc trabaliio':' 

2> 8 boras 

1 ' • horas 

2 Outra quantidadc 

12) Voce ncccssita de uma ou'.ra atividadc para suplcmcn'nr a renda'.' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z Sim. 

.. Nao 

13) Que outra a: iv idadc voce ten:'.' c 

14) Quail" 1- Hlhos cm idadc cscolar voce tcm'.' Todos esiao na escola? 

15) Q u a ! p r i n c ; , :' perspective para o fuluro'.' 

Li irabalhar cm uma firma grandc. 

!»* ;.;.balha: h j r coma p'A->ria. 

• coiUmuar no c u r -go aiUi... 



Q U E S T I O N A ^ O SOBRE T E R T 1 R I Z . A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D i ri g i d o  305 t ra b a i h a d o re s das t e rc e i ras 

Emprcsa opuc i rauaTna:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J 

I j Qucrcr>nscqi:cncsns int?a;n;as Ira/ a Icrcciri/acao? 

Desc;..,.rcgo 

Novas oportunidndes dc caiprcpo 

Rcduc3o dos salarios 

Maior compel ic.lo cnirc t>s cotcgas 

2) Voccja Irabaihcni cm uma grandc cmprcsa "•' 

7- Sim 
r" Nao 

?) Que iransfcnriacdcs voce podc obscrvar na mudanca dc cmprcgo dc uma lirnia grandc para 

mctiot? 

\ Os salr.rios rcciu/irnm-sc 

^ O controlc aunicntou 

['.] Kouvc mcllioria nas condicoes dc Irabalho 

G Diminui a hicmrqtiia 

HOlltrOS. 

v -JjCoin a iciccii:/*.ivSo houvc anxlilifncao d;i micnsidauc ao ircmniho V 

T£ Sim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r N'AO. 

5) Com a saida dc uma grandc cmprcsa para uma cmprcsa mcnor rcsullou cm pcrda dc bencfi 

I. Transporlc 

K Assislcncia mcdica 

t Pariicipacao nos hicros 

Oniros 

f s Home inodiiiicnciio cm relacao a scguranca do Irabalho'.' 

Sim Faiia aparclho dc scguraiica nas firmas mcnorcs. 

% As jomaaas mais longas c mais intensas tcm aunicniado o mimcro uc acidentcs. 

• Outrns 

7) Voce csta satisfcilo com o si nd tea to que rcpt.-scnln-o? 

€ \ \ Sim Apcsar dc ncquc o  csie c a'.uanic e aicidc as reivindicacdes que surgem nas novas CO es dc 

trnbaiho. 

n r Nao. Eslc dcsconhccc os problemas que cnTrcntamcs no inlcrior da fabrica. 



- .....uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v iiiicrcssc pc:o irabalho'.' 

~ ^u . i . . i .w.ccin/acao c as formas dc gcsiao ccmpicmcniarcs o irabalho tcm i o " 'o-sc mais agradavc 

s^Tzm prcvalccido a cxecucao dc atividadcs roiir.ciras 

U A exigence do dominio dc urn numero maior dc tarcfas to .-?. o Irabalho mais suportavcl. 

L' 0 aumcmo dc atividadcs r.3o altera o intcrcssc pclo "aballio. alcm dc ampiiar a carga. 

Ciiiros. 

9) Quanjas pessoas ten: cm sua Camilla-' 

10) Quanta* pessoas p'~" :"~ jm trabalhar rtn familin para a mnnulcncAo desta? 

11) Qual aduracAo da sua Jornada dc trabaliio'.' 

S boras 

_I 10 horas 

' : outra quantidadc. 

12) Voce acccssila dc uma ou.ra aiividadc para suplcmentar a renda'.' 

>°Sim. 

fj Nao. 

13) Q;;c oulra aiividadc \oce Icm'.' 

14) Quantos filhos cm idadc cscr' " voce tcm'.' Todos csulo na cscola'.' 

. . ' ) Qual sua principal . ::spr-A'- n para o fuluro'.' ^ "-'^ 

'."' trabalhar cm uma lirma grancc. 

J* trabalhar por conta pr6pria. 

• conltnuar r>n cmprcgo alual. 



QUESTIONARiO SC3KE T E R C F I R i Z A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D i r:g '"'o 20s t rab aH .r iCores d a s t e rc e i ra s 

Nome: _ '•- ^ 4-

: ' -~;:czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v . v-cias imcdaras ira/ a lereciri/aeao? 

L. i>wCai/rcgo 

L*i Novas opcr.-jnidaccs dc cmprego 

- Rcducao cos sr.iarios 

•J Mai"" cowcticilo cntrc os colcgas 

2) Voocja irabaihou cm uma grandc cmprcsa '! 

» Sim 

!>) Que irsnsFonnncOcs voce podc obscrvar na inudanca uc cmprego dc uma firma grandc para uma 

mcnor? 

H Os salaries reduriram-sc 

f, O comroi: p.imicRSTU 

D i:puvc mclliotir. nas eond»cOc$ dc irabalho 

••/Con a lc'cciri.',"7*vN c modiricacilo da inlcnsidadc do trabaliio ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v.' Si n 

5! Com a rr-:c':i ami grandc cmprcsa para uma cmprcsa mcnor rcsultou cm pcrda dc bencficios ? 

i • Tia :c 

' ! .•v.rhJcrcia medlca 

'/< Pi'rtid.Tac/ic1 aos ii'C.-os 

C) ;;ou -, c :accaT:cacf-o cm rclacflo a scgurancn do irabalho'1 

[J N'ao 

£ Sim Falta aparclho dc scguranga nas firmas mcnorcs. 

s longas e mais intensas tcm aumcntado o numero dc acidemcs. 

• Outrss. 

7) Voce csta salisfcilo com o sindicato que r-^rcscnta-o? 

i.i Sim. Apcs2r dc pequeno cstc c a'.uantc c atende as rcivindicacdcs que surgem nas novas condicocs dc 

irabalho. 

>] Nifo. Eslc dcsconliccc os problcmas que enfrcntamos no interior dp r"brica. 



" V . .u uu u.iDamo icm modifieado o intcrcssc pclo Irabalh''.' 

u Lorn a tcrccH/acao c as fonnas dc gesl3o complcmcntarcs o ir-balho icm loniado-sc mais agradavcl 

• Tcm prcvalccido a exccuc3o dc atividadcs rotinciras. 

G A cxigcncia do domin?" dc urn numero maior c*c tarcfas lorna o trabaliio -:-:iis suportavcl. 

~ O aumcnlo atividadcs n3o altera o intercssc pclo "-.iballio. alcm dc amp'.iar a carga 

_ Outros. 

°) Quanins pessoas tcm cm sua famiiia? - } zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

]()) Quaittas pessoas precis.-.- trabaiiiar na farniiin para a inanmcncSo desta? 

J i ) Qua! a duracao da sua Jornada dc trabaliio':' 

a B boras 

1 ' '• boras 

u outra qunntidadc 

12) Voce ncccssita dc uma ou'.ra aiividadc para suplcmcn'nr a renda'.' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z Sim. 

Nao. 

13) Que outra aiividadc voce tcm'.' c 

14) Quan«'" ! nilios cm idadc cscolar voce tcm'.' Todos csulo na cscola? 

15) Q u a ! p r i n c :

r : ' perspectiva para o fuluro'.' 

CJ trabalhar cm uma firma grandc. 

W ..abalha: ,or conia p-'-via. 

• coniinuar no cm; -go ataa.. 



QUESTIONARIO SOBRE T E R C E I R I 7 . A C A O 

O i r i g i d o nos I r aba lhadores das terceiras 

Empress onde Trahalha:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA q ^ \J £ £-7j>.£ ^e-^-A. 4^- J i ' i X ^ C * 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
1! Que conseqticncias imcdiatas Jra/ a «crcc;ri/.acao'.' 

•yDcsemprcao 

" Novas oporluiiiciaries dc cmprego 

-^fRcduc3o dos salaries 

•^Maior compciicHo cnlrc os colegas 

2) Voce ja Iraballioii cm iinn grandc cmprcsa '•' 

N.lo 

3) Que transfbnnacocs voce pddc obscrvar na mud.mca dc cmprego dc uma firma grandc para uma 

mcnor? 

0N.Os salaries rcdu/iram-se 

» < 0 controle aumenlou 

Houvc mcllioria nas condieocs dc trabaliio 

LJ Diminui a hicnaquia 

^Oul ros 

4) Coin a Icrcciri/acao houvc i"'Kii>V.avSj da i.itcnsiaadc do :~jba!!:o ? 

sTSim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n Nao. 

5) Com a saida dc uma grandc cmprcsa para uma cmprcsa mcnor rcsnl'ou cm pcrda dc bcncficios ? 

"0 Transportc 

exf Assislcncia nicdica 

KTanicipacao nos lucres 

V Oulros 

6 ) Houvc modificacao cm rclacilo a scgurauca do Irabalho? 

I : Nao 

• F'm. Faha aparclho dc scguranca nas firmr.s mcnorcs. 

Ss{ As jornadas mais longas e mais imensas (cm aumcniado r numero dc acidentcs. 

• Outras. 

7) Voce csl;i satisfcilo com o sindicnio que rcprcseiita-o? 

N Sim Apcsar dc pequeno cslc c aluantc c atende as rcivindicacdcs que surgem nas novas condicocs dc 

trabaliio. 

U N;1o. Eslc dcsconiicce os pr<-lMcmas que enfrcntamos no imcrior da fabrica. 



- .vMuibuuv'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v l i i i c r c :io irabalho? 

_ com a icr.cirizacAo c as formas dc gcstao comp!c...ciiiarcs o irabali.. ;cm tornado-sc mais agradavcl 

~ Tcm prcvalccidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n cxccucao dc ati\idadcs rolmciras 

. , . c.xigcncia do dominio dc urn niuncro maior dc tarefas tenia o trabaliio mais suponavcl 

p<P aumcnio dc atividadcs n;1o altera o inicrcssc pclo trabaliio. aicm dc ampliar a carga 

[ Oulros. 

9) Q;i.-:itas pessoas tan cm sun p "lilia? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f 0 3 ) r&& ^ 
10) Quantas pessoas prccisam trabalhar na farniha para a manulcnc^o f*csla7 

11) Qual a duracao da suajornada dc irabalho'.' 

SOhoras fie t&Cfv^PO U Oî  H / ' < £ / * > 3 ) 

j 10 horas 

outra quamidadc 

12) Voce r.cccssila dc uma outra .-'ividade para sup!', acnlar a rendu'.' 

tKSim. 

Nao. 

I?) Que outra aiividadc voce icm? . s~ 

14) Qi:;'tuos fiihos cm idaac cscolar \<x.c '-m? Tcios cstAo na cscola'.' 

15) Qual sua principal pcrspcctiva para o fuluro? 

J^trabalhar cm uma firma grandc. 

1 trabalhar per eonta propria. 

G contimiar no cmprego asual. 



QUESTION ARiG SOBRE TERCEIR1ZAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dirigi&o ac* trabaihadores das (crcciras 

Nome: 

Empress onde Trabalha:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA g AM/.^ ^ l/l&flAt/Ct'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA 

1) Que consequents iincdiatas traz a tcrccirUncao? 

t Dcscmprcgo 

. Novas oportimidadcs de cmprego 

'• Rcduc3o dos salaries 

£, Maior compcticao cr.trc os colcgas 

2) Voce ja iraballiou cm uma grandc cmprcsa ? 

B Sim 

' j Nik) 

3) Que iransfonnacocs voce pduc obscrvar na mudanca de cmprego dc uma firma grandc para uma 

i..cnor? 

H Os salarios rcdu/.iram-sc 

ft O conirolc aumcntou 

U Houvc mclhoria nas condieOcs dc Irabalho 

3 Dimiuui a hicrarquia 

H Olllros. 

4) Com a Icrcciri/ncilo Iiouve modiftcacab da inieiisidadc do irabalho 7 

& 3 i m 

• Nao. 

5) Com a saida dc uma grandc e«n«rcsa para uma cmprcsa mcnor rcsultou cm pcrda dc be '-ficios ? 

0  Transf- 'c 

Assistcncia medica 

{vlParticipacao nos lucros 

i. I Outros. 

6 ) Houvc modificaeao cm rclacilo a scgurancn do trabalho? 

[J Nflo 

D Sim. Falia aparclho dc scgurancn nas firmas mcnorcs. 

t? As jc"inftis mais longas e mais intensas tcm aumcntado o numero dc acidentcs. 

C Outras. 

* j Voce CSUi satisfcito com o sindicnto que rcprcscnta-o? 

[] Sim Apcsar dc pequeno cste i atuanle c alende as rcivindicacdcs que surgem nas novas cor.dicdcs dc 

trabaliio. 

$ NSo. Este dcsconhccc os probicmas que cnfrcnlamos no interior da fabrics. 



c T . . wzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .uuuinij icm mcKiii icado o nilcrcssc pclo tn&a!! •->? 

G Cora a te-cciri/.acao c as fonnas dc gcstao ccmplcmcntares o irabalho icm tornado-sc a;a:s agraduvci 

C Tcm prcvalccido ? e\ccuc3o dc ali\ idadcs rolinciras. 

[] A cxigcncia do dominio dc um niimcro maior dc larcfas torr.a o Irabalho mais suportavci. 

bi.0 aumcnlo dc atividadcs nao n'lcra o inlcrcssc pclo irabalho. alcm dc ampliar a carga. 

J Oulros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9/ Quanlns pcsscoi icm cm sua familia? 

ID) Qoant"" pessoas prccisnm iraballiar na familia para a inanutcncSo dcsla? 

a) 

.) Q'-' a duracio da sua Jornada dc trabaliio? 

E 8 1 -as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[ 10  ;;oras 

[ o"'ra qua"' Jade 

12) Voce -cccssila dc uma outra r'ividadc para suplcmcntar a renda? 

U. ? ; m 

i " : ":0. 

' " ) Que oulra alix idadc voce icm'' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14) Quantos filhos cm idadc cscoiar \occ icm'.' To.ios cslf.o na cscola? 

' s ) Qual sua principal pcrspcciiva para o fuluro? 

Li Irabalhar cm uma firma grandc. 

51!: " ";ar por conia propria, 

[ j cc.:- >tar no cmprego alual. 



QLESTIONARJOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S O S R E T E R C E : - : I Z A C A O 

- j r i g i c o aos t r a b a l h a d ^ r c s das terceiras 

,%08U: 

E m " " ^ ondc Trabalha: 

1) Que consequencias imcdiaias traz a lerccirizacao? 

^•Desemprcgo 

. Novas opertunidades de cir.prcgp 

Rcdiic."'0 do- salaries 

Ni'iior coir.pcticiio cnlrc os colcgas 

2) Voccja rrabsihou cm uma grandc cmprcsa ? 

'—-Sim 

Nao 

3) Que iransformacOcs voce podc obscvar na inudanca dc cmprego dc uma firma grandc para ;a 

mciioi" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•zriOs salarios rcduziram-sc 

u O controlc aumcnlou 

• Houvc mcllioria nas conuicoes dc irabalho 

Li Diminui a hicrarquin 

D Oulros 

4) Com a Icrcciri/acao I:—:vc modificacao da intcnsidadc do irabalho ? 

[J Nao. 

5) Cr.m a saida dc uma grandc cmprcsa para uma cmprcsa mcnor rcsullou cm pcrda dc bencfi. >s ? 
; Tiansporic 

r 1 Assistcncia mcdica 

t+Parucipsicflo nos lucros 

! i C.;;ros. 

6) '" 'TV? modificacao cm -"iacao a scgurnnca do irabalho? 

:: Niio 

.JS^Sim Fclta aparclho dc scgurr.-^ nas firmns mcnorcs. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C As jornr.ft:s mais longas c mais inicnsr.s lens aumcntado  o numero dc acidemcs. 

D Oulras. 

7 ) Voce csia salisfcilo com o sindicaio que rcprcscnta-o? 

i i Sim. Apcsr.r dc pequeno cslc c aluanle c alcndc as rcivindicacocs que surgem nas novas cc ,c5cs dc 

Irabalho. 

.jrdizo. Estc dcscor.hccc os problcmas que cnfrcr.lamos no interior da fabrica. 



t . T . . . . . . .w... i.ivuiiitaiuuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA v inicrcssc pclo iraba'hoV zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z Com a '"ccirizayao c as formas dc gcstao complcmcntnrcs o irabalho icm t: ::ado-sc mais agradavci 

tj "rem prcvalccido a cxccucao dc atividadcs rotinc:—s 

Z A cxigcr.cia do dominio dc um numero maior dc (arcfas torna o trabaiho mats suporiav.' 

Z O aumc;" dc atividadcs nao altera o inicrcssc pclo irabalho. alcm dc amplL. a carga. 

I Oulros. 

9) Quanlas pessoas tcm cm sua familia'.' 

10) Q-mtas pessoas prccisam '.ral aiiiar na familia para a mat: •~nc;1o desta? 

11) C a -«.racab d:. - a Jornada dc Irabalho? 

cr£ . -S 

j 10 iioras 

~, a quanudadc 

12) Voce ncccssna dc uma outra aiividadc para suple"i?r".ar a renda? 

"r^-Sim. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.: N30. 

'.:•) Que outra aliv ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 '-.ic voce icm? 

'•'-) Quan'os filiios cm i^„de cscolar voce tcm'' Todos cstao na escola? 

15) Qua! sua principal pcrspo-iva para o ruiuro? 

r^Scabalhar cm uma firma grandc. 

H lraba' :.ar por coma pr6pria. 

• conlinuar no cmprego atual. 



QtiESTIONARlO SOBRE TERCEiRIZ . .CAO 

) ; r i g i d o aos t r a b a i h a d o r c s das tcrce"~as 

Nome: 

Cmprcsa onde Trabn'.'.a 

, / Que conscqucncius imcdiatas lraz a lereciri/agAo? 

Desemprcgo 

_ Novas oportuiiidadcs dc cmprego 

r'S.cducS0 dos salaries 

M a i c conipclicAb cnire os colcgas 

2) Voce ja (rabaihou cin uma grandc cmr>'csa ? 

/ Sim 

. N;lo 

?) Que Iransfonnacocs voce pocc ob^crvar na mudanca dc cmprego dc uma firma grandc para uma 

mcnor? 

• Os snWrioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rcduziram-se 

• O conuoic autnenlou 

Houvc meilioria nas condicdes dc Irabalho 

G Dimimii a iiicrarquia 

[JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Oulros. 

4) Com a Icrcciri/acao !iou\c modificacao da inlcnsidadc do Irabalho ? 

U Sim 

if! Nslo. 

5) Com a saicLi dc uma grandc cmprcsa para uma cmprcsa mcnor rcsu'ru cm pcrda dc bencficios ? 

n Transportc 

"' Assistencia mcdica 

H Pnrticipacrto nos lucres 

' Outros. 

G) Houvc modificacao cm rclacao a scguranca do irabalho? 

• N3o 

& Sim Falta aparclho dc scguranca nas firmas mcnorcs. 

• r»s jornacins mais longas e mais imensns "mi aumcniado o numero dc acidenics. 

• Oulras. 

7 ) Voce csta salisfciio com o sindicalo que r;prcscnia-o? 

U Sim. Apcsar dc pequeno cstc c aluan'.c c alcr.de as rcivindicacdcs que surgem nas novas condicocs dc 

trabaliio. 

IT'Na'o. Estc dcsconiiccc os problcmas que enfrcntamos no interior da fabrica. 

http://alcr.de


, . . O L - U . U U icm mouiticado o inicrcssc pclo irabaiho? 

_ (.om a IcrccirizacSo c as formas dc gcsi2ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA co~~icmc;Karcs o Irabalho icm torr.ado-sc mais agradavc 

u "i era prcvalccido n CNCCUQSO dciv idades rciinciras. 

Ll A c^igencia do domiaio dc urn nimicro maior dc tarcfas loraa o irabalho mais suportavcl. 

• O aumcmo dc a'ividades ni5o ahcra o inicrcssc p. .^ irabalho. alcm dc ampliar a o»rga. 

G Oulros. 

9) Quanlas p : "oas icm cm sua imilia' ' 

10) "tanias pessoas prccisam iraballmr na fr. para a manulcncTo dcsla'.' 

11) Qual a duracSo da ?»i Jornada dc tra-.\.'!;o'.' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q. 8 horns 

.J 1(1 ;;oras 

c ...*a quanlid-idc 

12) Voce ncccssila dc uma oulra alividr.de para suplcmcnln- • -en'' ' 

T Sim. 

v-'Nao 

15) Que oulra aiividadc voce icm'.' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1>!) Quanios fiihos cm idadc cscolar voce tcm 7 Todos csalo na cscola? 

15) Qual sua principal pcrspcc'.i a para o fuluro? 

• trabaihar cm r:a firma grandc. 

FJ trabalhar per conla pr6prin. 

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 contiiiuar no cmprego alual. 

http://alividr.de


Q U E S T I O N A R I O S O B R E T E R C E I R I Z A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D i r i g i d o aos t raba lhadores das tcrce i ras 

Nome > ' C.-• 

Emprcsa onde Trabalha 

1) Que conscqucncias imcdiatas tra/ a tcrccirizacAo0 

Dcscmprcgo 

Novas oportunidadcs dc cmprego 

Rcducao dos salanos 

Maior compcucao enire os colcgas 

2) Voce ja irabalhou cm uma grandc cmprcsa '.' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Sim 

3 Nao 

?-) Que transformacocs voce podc obscrvar na mudanca dc cmprego dc uma firma grandc para uma 

mcnor° 

• Os salarios rcduziram-sc 

• O conlrolc aumcntou 

A: Home mclhona nas condicocs dc irabalho 

• Diminui a hicrarqma 

Oulros. 

4) Com a tcrccin/acao home modificacao da inlcnsidadc do trabaliio ? 

C Sim 

V Nao. 

5) Com a saida dc uma grandc cmprcsa para uma cmprcsa mcnor rcsultou cm pcrda dc bencficios ? 

• Transporter 

D Assistcncia mcdica 

™ Participacao nos lucros 

• Oulros. 

6 ) Home modificacao cm rclacao a scguranca do trabalho? 

S Nao 

2 Sim. Falia aparclho dc scguranca nas firruas mcnorcs. 

• Ab joinadas ruais iony.a:> e mais. inlcnsas. icm aunienlado o niimeio de audentes. 
r" Outras 

7) Voce csta satisfeito com o sindicato que represcnta-o? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Y. Sim. Apcsar dc pequcno cstc c aiuantc c aicnde as rcivindicacoes que surgem nas novas condicocs d 

iraballio 

7 Nao. Este dcsconhccc os probiemas que enfrcniamos no interior da fabrica. 



! O sindicatc cmbora auscntc do local dc irabalho. srua a pamr dc uma coordcnacao com o Sindiquinuca 

8] As altcracocs prcscnciadas na orgaruzacao do irabalho icm modificado o inicrcssc pclo irabalho'.' 

. Com a terccinzacao c as fornias dc gcstao compicmcntaros o irabalho icm tornaco-sc mais agrada\ c! 

Tcm prcvalccido a cxecucao dc atividadcs rotinciras 

'. A cxigcncia do dominie dc urn numero maior dc larcfas torna o irabalho mais suponavc! 

O aumcnio dc atn idades nao altera o inicrcssc pclo irabalho. alcm dc ampliar a carga 

Oulros. 

9) Quantas pessoas icm cm sua familia"1 

10) Quanias pessoas prccisam trabalhar na familia para a manutencao desta'1 

11) Qual a duracao da sua Jornada dc irabalho'' 

. 8 hcras 

. 1 0 horas 

outra quamidadc ; . 

12) Voce ncccssita dc uma outra aiividadc para suplcmcntar a renda'' 

S Sim. 

j Nao 

15) Que oulra auvidadc voce icm'.' 

14) Quantos filhos cm idadc cscolar voce tcm'.' Todos cstao na cscola"' 

15) Qual sua principal perspective para o future'.' 

Li trabalhar cm uma firma grandc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V. trabalhar por conta propria 

L" coniinuar no cmprego atual. 



Q U E S T I O N A R I O S O B R E T E R C E I R I Z A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D i r i g i d o aos t rabalbjadores das (erceiras 

Nome A i ^ j . v t c 

Emprcsii ondc Trahalha 

1) Que conscqucncias imcdiatas Lra/ a icrccinzacao'' 

>xDescmprego 

T Novas oportunidades dc cmprego 

Rcducao dos salanos 

[ Maior compcucao enire os colcgas 

2) Voce ja irabalhou cm uma grandc cmprcsa ? 

X S i m 

L Nao 

Que Iransformacocs voce podc obscrvar na mudanca dc cmprego dc uma firma grandc para uma 

mcnor? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L Os salarios rcdu7.iram-sc 

• O conlrolc aumcnlou 

3 Houvc mclhona nas condicocs dc trabalho 

)*Diminui a hicrarquia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z Oulros 

4 )Com a icrccinzacao houvc modificacao da intcnsidadc do irabaiho ? 

D Sim 

5) Com a saida dc uma grandc cmprcsa para uma cmprcsa mcnor rcsuJiou cm pcrda dc bencficios ? 

i^ranspoijc 

^Assistcncia mcdica 

^Participacao nos lucros 

• Oulros. 

6) Houvc modificacao cm rclacao a scguranca do irabalho? 

• Nao 

Sim. Falta aparclho de scguranca nas firmas mcnorcs. 

• As jornadas mais lonsas e mais intensas icm aumeniado o numero dc acidentcs. 

• Outras. 

7) Voce csta salisfcito com o sindicalo que rcprescnta-o? 

• Sim. Apcsar de pequcno csie c atuante c aicnde as rci\ indicacocs que surgem nas novas condicocs dc 

irabalho. 

• Nao. Este dcsconhccc os problcmas que enfrcniamos no interior da fabrica 



/ O sindjcaio cmbora auscntc dc iocal dc irabalho, atua a partir dc uma coordcnacac com o Sindiquimica 

Si As alicracocs prcscnciadas na orgaru/ecao dc irabalho icm modificado o inicrcssc pclo irabalho'1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Com a icrccinzacac c as forrnas dc gcsxao complcmcniarcs o irabalho icm tomado-sc mais agradavcl 

Tcm prcvalccido a cxecucao dc ati\ idadcs rounciras 

I A cxjgcncia do dominio dc urn numero maior dc larcfas lorna c irabalho mais suponavc! 

O aumcnto dc atividadcs nao altera o inicrcssc pclo trabaJho. alcm dc ampliar a carga. 

/^Oulros. 

9) Quanias pessoas icm cm sua familia'1 

10) Quanias pessoas prccisam trabalhar na familia para a manuiencao desta'1 

A 

11) Qua! a duracao da sua jornada dc irabalho'' 

8 horas 

10 horas 

)? outra quantidadc 

12) Voce ncccssna dc uma oulra auvidadc para suplcmcniar a renda" 

Sim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

)i. Nao 

1 ?) Que oulra aiividadc voce Icm? 

14) Quantos filhos cm idadc cscolar \occ icm'1 Todos cstao na cscola? 

15) Qual sua principal perspective para o futuro'' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I trabalhar cm uma firma grandc. 

Xtrabalhar por conla propria. 

G continuar no cmprego atual. 



Ql'ESTIONARIO SOBRE T E R C E I R I Z A C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D i r i g i d o aos t r aba lhado re s das tcrceiras 

Nome 

Emprcsa ondc Trahalha 

1) Que conscqucncias imcciialas iray a lercciri/ecao'' 

Dcscmprcgo 

V Novas oportunidadcs dc cmprego 

Rcducao dos salanos 

! Maior compclicao cntrc os colcgas 

2) Voce ja irabalhou cm uma grandc cmprcsa ? 

• Sim 

V-Nao 

3) Que iransformacocs voce podc observer na mudanca dc cmprego dc uma firma grandc para uma 

mcnor? 

/^.Os salarios rcduxiram-sc 

• O controle aumcnlou 

\. Houvc mclhona nas condicocs dc irabalho 

H Diminui a hicrarquia 

' Oulros. 

4 )Com a tcrcciri/acao houvc modificacao da inicnsidadc do irabalho ? 

X Sim 

!'! Nao. 

5) Com a saida dc uma grandc cmprcsa para uma cmprcsa mcnor rcsultou cm pcrda dc bcneficios ? 

ttTransporic 

• Assisicncia mcdica 

• Panicipacao nos lucros 

'.\ Oulros. 

6) Home modificacao cm rclacao a scguranca do irabalho? 

• Nao 

Sim. Falia aparelho dc scguranca nas fir-mas mcnorcs. 

• As jornadas mais longas e mais micnsas icm aumcniado o numero dc acidcntcs. 

Z: Oulras. 

7) Voofi csia saiisfeiio com o sindicalo que rcprcscnta-o? 

• Sim Apcsar dc pequeno cstc c atuanic c atende as rcivmdicacocs que surgem nas novas condicocs 

irabalho 

Nao. Estc dcsconhccc os probicmas que cnfrcniamos no inienor da fabrica. 



O sindicaio cmbora auscntc do loca! dc irabaiho. atua a partir dc uma coordcnacao com t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArtdiquimica. 

S) As aJtcracocs prcscnciadas na orsani/acao do irabalho icm modificado o inicrcssc pel: :;alhc'' 

I Com a tcrccinzacao c as formas dc gcsiao complcmcniarcs o irabalho icm lornado-sc ma :grada\c! 

^KTcrn prevalecido a cxccucao dc atividadcs ronnciras. 

A cxiaencia do uonutuo dc urn numero maior dc tare fa* lorna o irabaiho mais suporuh 

Oulros 

9) Quanias pessoas icm cm sua fanuha'' 

iOi QuaiiuiS pessoas pic^isam ua'iMihai u<; iaiuii;a p.-.rn a uiauuicrtvao ucsut1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J 

11) Qual a duracao da sua jornada dc irabalho' 

* S horas 

10 horas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ti ouiia uuajuidade 

12) Voce neccssita dc uma oulra aiividadc para suplemcmar a renda' 

X S m v 

• Nao. 

1 ?) Que oulra auudadc voce tcm'' 

14) Quanios filhos cm idadc cscolar voce Icm? Todos cstao na cscola'5 

J 

15) Qual sua principal perspective para o ruturo'? 

LI trabalhar cm uma firma grandc 

^trabalhar por conia propria. 

• conunuar no cmprego atual 



0LEST1ONARIO SOBRE TERCEIRIZACAO 

D i r i g i d o aos , t rabalhadores das tereeiras 

NomezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fi y , -

Empresa onde Trahalha ' ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Que conscqucncias imediatas tnv a icrcciri/uicao'' 

~ Dcscmprego 

'." Novas oportunidadcs dc cmprego 

i Rcducao dos salarios 

[ i Maior compciicao cntrc os colcgas 

2) Yoccja trabalhou cm uma gTandc cmprcsa ? 

-*^Sim 

• Nao 

?) Que transformacocs voce podc obscnar na mudanca dc cmprego dc uma firma grandc para uma 

mcnor'1 

"7 Os salarios rcduxiram-sc 

• O conlrolc aumcntou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G Houvc mclhona nas condicocs dc irabalho 

D Diminui a hicrarquia 

L" Oulros 

4;Com a tcrcciri/acao home modificacao da miensidadc do irabalho ".' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y\S\m 

G Nao. 

5) Com a saida dc uma grandc cmprcsa para uma cmprcsa mcnor resultou cm pcrda de bencficios ? 

G Transpose 

j^Assistcncia mcdica 

C Participacao nos lucros 

G Oulros. 

6 ) Houvc modificacao cm rclacao a scguranca do trabalho'1 

• Nao 

Er- Sim. Falta aparclho de scguranca nas firmas mcnorcs. 

• As jomadas mais longas e mais intensas tcm aumcniado o numero dc acidcnlcs. 

G Ouiras 

7) Voce esta satisfcito com o sinchcato que rcprescnta-ov 

• Sim. Apesar dc pequcno cstc e atuantc e atende as reivindicacocs que surgcru nas novas condicocs dc 

irabalho. 

jXJs'ao. Esie dcsconhccc os problcmas que cnfrcniamos no interior da fabnea. 



7 O sindicato cmbora auscnic do local dc irabalho. atua a partir dc uma coordcnacao com c Sindiquirruca 

8) As alteracocs prcscnciadas na orgaruzacao do irabalho icm modificado o inicrcssc pclo irabaiho? 

_ Com a tcrccinzacao c as formas dc gcsiao complcmcniarcs o irabalho tcm lornado-sc mais agrada\cl 

Tcm prcvalccido a cxecucao dc atividadcs rotinciras 

A cxigcncia do donumo dc um muncro maior dc tarcfas toma o irabalho mais suponavcl zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

?\0 aumcnto dc ali\ idadcs nao altera o inicrcssc pcio irabalho. alcm dc ampliar a carga 

Oulros 

9) Quantas pessoas tcm cm sua familia' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10] Quantas pessoas prccisam trabalhar na familia para a manuicncao desta'.' 

11) Qua! a duracao da sua jomada dc irabalho'' 

/ i I8 horas 

10 horas 

oulra quaniidadc 

12) Voce ncccssila dc imia outra aiividadc para suplcmcniar a renda'' 

7 Nao. 

1?) Que oulra au\ idadc \occ tcm'.' . / .. , - r 

14) Quantos fflhos cm idadc cscolar \occ icm'? Todos cstao na cscola'' 

15) Qual sua pnncipal perspecuva para o futuro'1 

• trabalhar cm uma firma grandc. 

if trabalhar por conta propria 

11 continuar no cmprego atual. 



QLESTiONARIO S03RE 7IRCEIRJZ-ACA0 

rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^'ri g i d o ao s t ra b a i h a d o re s t e rc e i ra s 

NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TIC %  

Emnresa onde Trahalha: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) Que conscqucncias i inc'^ 'as Ira/ a icrcci' ; 'ac;1o'.' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i Dcscmprcgo 

Novas oporiumdadcs dc cmprego 

; Rcducao dos salarios 

Maior compcticilo en're os coicgas 

21 Voce j : i trabalhou cm uma gran.': cmprcsa ? 

* o.r.i 

i : N;!o 

.1) Que Ironsfonnncocs voce podc obscrvnr na mudanca dc cmprego dc uma firma grandc para uma 

mcnor? 

Os r."!;';rios rcdaziram-sc 

[J O ecatrole sumcnlou zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z I leave mci"> -in ar.s condicocs dc Irabalho 

D Diminui a hicrarquia 

[J Oulros. 

">m a icrcciri/ac/lo houvc mod ."cacao da inicnsidadc do Irabalho V 

3 Sim 

U Nao. 

5) Com z saida dc una grandc cmprcsa para uma cmprcsa mcnor rcsul'.Ou cm pcrda dc bencficios ? 

P Transportc 

5 Assis'.cncia i r ^ i c a 

! i Pariicipacao r.os iucros 

• Outros. 

G) Hcuvc mocuTicacSe cm rclncao a scguranca do irabalho? 

i ] Niio 

3 Sim. Faiia cparciho cc scguranca nas firmas mcnorcs. 

3 Asjornn&s mcis longns c mais intensas tcm aumcmado o numero de acidentcs. 

j Gulras. 

7) Voce cs;;i saiisfci;o com o sir.dicalo que rcprcscula-o? 

U Sim. Apcsa: de . ,v.c::? es'.c c atuantc c alcndc as rcivindicacocs que surgem nas r.ovc: cor.c"?dcs dc 

Irabaiho. 

Si Nao. Etfc deser—hece os ptobicmas que enfrcntamos no imcrior da fabrica. 



e Com a icrccirizac5ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c as for'— • dc gcstSo complcmcmarcs o trabaliio tcm lornado-sc mais agradavcl 

• Tcm prcvnlccido a cxcaic^o dc a:.. idadcs rotinciras 

• A c.xigcncia do dominio c- um ni'micro maior dc tarcfas torna c Irabalho mais suportavcl. 

1 O amncnto dc atividadcs n§o altera o intcrcsse pclo trabaliio. alcm dc ampliar a carga. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z Outros. 

9)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Quantas pesse .:• tcm em sua familia? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/  

V 
10) Quantas pessoas prcc.sam  trabalhar na familia para a manulcncao desta? 

11) Qua! a duracac -~ sua Jornada dc trabaliio? 

2 8 horns 

Z 10 horas 

L~ oulra quantic-.de 

12) Voce neccsr:'i He uma oulra aiividadc para suplcmenlar a renda'.' 

3 Sim. 

L N3o. 

12<) Que oulra aiividadc \occ tcm'.' 

14) Quantos filiios cm idadc cscoiar voce Icm? T~'•-><: cslilo na *«cr.!a? 

15) Qual sua principal pcrspcciiva para o futuro? 

Z trabalhar cm uma firma grandc. 

13 trabalhar por c o " ' pr6pria. 

Fl continuar no -^prcgo atual. 

http://quantic-.de


QUESTIONARIO SOBRE TERCEIRIZACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Di r i g i d o a e m p r e s azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~~ • \ -^-^-st- V b ^ X f X £ x U j x <- ; x> C-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o OJL -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ .r, 

1) Idcmificagao T / 

Razao Soeial-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E n d e r c ? ° - . L u f c ^ M , v j v , - ^ 

Pnncipais atividadcs da lnstiiuicao ^ 0 •^-5- T , - c ^-*» - * - ^ ; T \ 2 \ D . A , - - V X . 

2 ) PTOCCSSO dc TcTCcrn73cao — . CA 

2.1) (T>uando a cmprcsa iniciou o processo dc tcrceirizacao? 

2 . 2 ) Por que implantou a terccirizacao? > ' " - ^ - ' ^ ^ O J - T N X C< \ ^ . C V.. J „ ' ' «WV 

X Rcducao dc custos v \ / ^ . r ^ - v ^ v zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z Programa dc qualidadc total 

£ ' Adaptacao aos padroes de compctithidade 

Z Flexibilizacao das rclacdcs de rrabalho 

r v; x . * - . ^ 

2 . 3 ) Quais foram as areas terccirizadas? ^ -^rxxx ^ -^.A. ^-<_x.\! 

?Apoio . p 

•3 Areas imbricadas com a producao ( irtformatica. manutcncao ) NJ J*-\ C~~> ^ S ^ T N C X A ^ " 

- Outros — ^c\Xxc^_2 ' \ : j J x > r x X - \ X c r r , v C ^ V 

_ Producao propnamcnle 

2.4) A partir dc que area foi iniciado o processo'.' Espccifiquc o pcriodo que teve micio a tcrccirizacao 

nas rcspeetivas areas. 

2 . 5 ) Quais foram as areas de apoio teTcerrizadas? ,J&~11*7^ e '^U'C^ftC ^ '-/C'l C~^{.fdr * '''' 

2 . 6 ) Quais foram as outras atixidades terccirizadas? ( producao ou intermediarias) 

2 . 7 ) Aponte as principals dificuldadcs en com ra das com a nrtplaritacao da terccirizacao. • \ _ } C* *• • 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 < y 

2 . 8 ) Quais foram as vanlagens e des\antagens da terccirizacao? » ^ u \ T _ {&P2£l£& S <z.i-<~ * t<S/'~-

2 . 9 ) A terccirizacao tcm se dado paralelameme com outros processes organizativos: 

* S i m f  c , t*"** 

/ v '̂C _ ' c 

2.9) Em caso afirmativo. citar as formas organizacionais complemenmres ^ c-

f r^lu^ / li Jet  v ? / 2 T r V / / ^ / ^ - > 7 / ^ > % 4 



?) Caracterisricas das cmprcsas tcrcciras , 

3 1) Quanias cmprcsas icrceiras a cmprcsa icm comraio0/—/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / £4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I C-^<- - I 

3.2) Quais os criterios para escolha da terccira? ( '.
 c 1 ^ 1 1 * 'f

c

' 

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L- 4 f O 

3.3) Qual o prazc do contraio cntrc as cmprcsas coniratantes c as tcrcciras0 

3.4) O que prevalccc. comratos duradouros ou iroca consume das cmprcsas comratadas' 

3.5) Existc rcpassc dc tccnologia para as cmprcsas icrceiras? f J^Ti I ' ~ • /c f .K'c:

/s/J.' \ 

3 6) Que cntcnds sao csiabcleados no que chz respcito a tremamcmo e scguranca dos trabalhadores _ 

tcrccinzados'1 ? ' £fi - c! L - n ^ i ^ c f ,• , / ? , • J p C ^ ^ fc & 

3.7) Qual o local cm que os trabalhadores terccinzados cxcrccm suas atmdades' - > * 

^t^)£>emro da cmprcsa chente 

fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tyf) Fora da cmpresa clicntc „ ^ . , 

3.8) Existe algum hem no contraio. cm que se faz a exigenda da incorporacao dos trat"' hadores 

climinados pcla a contraumtc? 

4) Tipo dczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA subcorttTatacao 

4.1) Existcm cmpresas cnadas pclo proprio grupo 0 Em que sctorcs0 f <?f ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1? 

4.2) A cmprcsa utihza mao-de-obra tcmporana'1 Em que sctorcs0 

4.3) A cmprcsa utiliza estagianos em que areas? / / * . , ^ - ,///, / ^J</7//̂ > 

5) Outras i^brrrracoes 

5.1) O proccsso tern sido avaliado dc que forma? E.xphcite os motivos. 

(X) Sucesso 

( ) Fracasso . . 

/ - tT /CT^ ("wean TlCA. ) 
5.2) Existem resistencias em relagao a imphmtacao da teiceiiizacao? De que tipo 0 ^ " J 

5.3) Em caso de resposta afirmativa na quesuao anterior como a empresa age frente as resistencias. 



QUESTION ARIO SOBRE TERCEIRIZACAO 

D i r i g i d o aos t r aba lhadores das tcrcciras 

Nome _> , N

 r 

Empresa ondc IVaUiilha 

!! Que conscqticncias inicdiaias ira/ a lerccirizacao-' 

L\ Dcscniprego 

' Novas openumciades dc cmprego 

. Rcducao dos salarios 

i Maior compcticao enire os colcgas 

2) Voce ja irabalhou cm uma grandc cmprcsa ? 

[j Sim 

S,Nao 

3) Que transformacocs voce podc obscrvar na mudanca dc cmprego dc uma firma grandc para uma 

mcnor'.' 

C Os salarios rcduziram-sc 

• O conirolc aumcniou 

U Home mclhona nas condicocs dc irabalho 

• Diminui a hicrarqma 

• Outros zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4)Com a tcrccirizacao home modificacao da lnicnsidadc do trabaliio '.' 

3 Sim 

u Nao 

5) Com a saida dc uma grandc cmprcsa para uma cmprcsa mcnor rcsultou cm pcrda dc bencficios '.' 

• Transpose 

[ 1 Assislcncia mcdica 
r'Pamcipacao nos lucros 

• Oulros. 

6) Home modificacao cm rclacao a scguranca do trabalho? 

S; Nao 

• Sim. Falta aparclho dc scguranca nas firmas mcnorcs. 

G Asjomadas mais longas e mais intensas tcm aumcntado o numero de acidentcs. 

LI Outras 

71 Voce csla sausfcito com o sindicato que reprcsenta-o? 

G Sim. Apesar dc pequcno cstc c aiuanic c atende as rcivindicacocs que surgem nas no\ as condicocs dc 

trabalho. 

G Nao. Estc desconhccc os problemas que enfrentamos no interior da fabnea. 



0 sindicato cmbora auscnic do local dc irabaiho. atiia a parur dc ur.12 coordcnacac com c Sindiqmnuca 

8) As altcracdcs prcscnciadas na organi/acao do irabalho icm niodificadc o inicrcssc pclo irabalho0 

1 Com a tcrccin/acao c as formas dc gcstao complcmcntares o irabalhc tcm lornado-sc mais agrada\el 

! Tcm prcvalecido a execucao dc au\ idadcs rotinciras 

L. A c.xigcncia do dominio dc urn numero maior dc tarcfas torna o irabaiho mais suponavcl 

0 aumcnlo dc ali\ idadcs nao altera o mtcrcssc pclo trabalho. alcm dc ampliar a carga 

Oulros. 

9 ) Quantas pessoas tern cm sua familia'1 

Hi) Quantas pessoas prccisam trabalhar na famiha para a manutencao desta'' 

11) Qua! a duracao da sua jornada dc trabalho'1 

.""8 horas 

10 horas 

oulra quanudadc .... 

12) Voce ncccssiia dc uma outra am idadc para suplcmcntar a renda'' 

. L: Sim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Nao. 

13) Que oulra aiividadc \ occ tcm? _ —*_\, ^ ~ 

14) Quantos filhos cm idadc cscolar \oce tcm'' Todos cslao na cscola'1 

15) Qual sua principal pcrspccliva para o futuro'' 

! trabalhar cm uma firma grandc. 

I\lrabaJhar por conta propria. 

L conunuar no cmprego alual 


