
TRABALHO X CAPITAL

TERCEIRIZA AO
AVAN A SOBRE O IREITOS

NABALH I STAS
Pesquisa denuncia crescente processo de precarizacao

das condicoes de trabalho, e aponta que 25% dos empregados
formalmente sao terceirizados.

Por Caio Zinet

A cada mes, milhares de empregos tern lido
gerados no Brasil, a ponto do ex-ministro do
Trabalho, Carlos Lupi (PDT), afirmar, em novem-
bro de 2011, que o Brasil pode chegar ao ple-
no emprego em 2012. Quando olhados isolada-
mente, tais nrimeros passam a impressao de que
o mercado brasileiro esta excelente. No entan-
to, a necessario avaliar quaffs sao as condicoes
de tais vagas de trabalho.

0 Departamento Intersindical de Estatistica
e Estudos Socioccon&micos (Dicese) divulgou,
em agosto do ano passado, uma pesquisa sobre
o crescente processo de terceirizadao no Brasil
e seus efeitos sobre o mercado de trabalho. 0
numero de trabalhadores terceirizados no Brasil
chega a 10 milhoes de pessoas, o que equivale a

25,5ow do mercado de trabalho formal.
0 discurso adotado pelas empresas e propa-

gado pela grande midia sustenta que a tercei-
rizacao permite que a producao seja orientada
apenas para a atividade fim daquela empresa.
Dessa forma, outras atividades como limpeza,
atimentacao e seguranca sao terceirizadas para
outras companhias que realizanr apenas aque-
le tipo de servico.

De acordo com tal visao, portanto, a tercei-
rizacao e uma ferramenta administrativa que

otimiza a producao, liberando-a de cuidar de
assuntos que nao sao relativos a atividade fim
da empresa. 0 aumento de producao, por sua

vez, acarretaria em urn aumento da qualida-
de do trabalho corn garantia de mais direitos

sociais, e melhores salarios.

CRISE DE LUCRO
A professora do Departamento de Sociolo-

gia da Universidade de Sao Paulo (USP), Pau-

la Marcelino, discorda. Para eta, a intensifica-
cao do processo de terceirizadao esta ligada a

crise de lucro pcla qual diversas empresas pas-

saram durante a decada de 1970. "A terceiri-

zacao ou a subcontratacao e uma das estrate-
gias para recuperacao da taxa de lucro. Esse

mecanismo transforma em custos variaveis o
que antes eram custos fixos, ou seja, a empre-
sa principal deixa de ser a responsavel por urn

grande contingente de trabalhadores".
Os dados da pesquisa do Dieese confrrmam a
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tese da professora, e apresentam um cenario de

precarizacao do trabalho. Para se ter uma ideia,

em 2010 os terceirizados receberam um salario

27,1% menor que os contratados diretamente,
e trabalharam 43 horas em media, ante 40 ho-

ras dos diretamente contratados. Alem disso, o

tempo medio de permanencia dos terceirizados

no mesmo emprego foi de apenas 2,6 anos, ante
5,8 dos setores nao terceirizados.

Adriana Marcolino, pesquisadora do Diee-
se, explica que a terceirizadao se acentuou nos

filtimos 30 anos, com o crescimento da doutri-

na neoliberal, e a alteracao do modo de produ-

cao capitalista. "0 processo de reestruturacao

do trabalho que ocorre desde pelo menos a de-

cada de 1990 nao esta restrito somente as ino-

vacoes tecnologicas, esta ancorado tambem em
um processo de reordenaeao organizativa das

empresas do qua[ a terceirizaeao faz parte".

DIREITOS DIFERENTES
Alem da difercnca do salario, horas de servi-

eo, e tempo permanencia no mesmo emprego,

na maioria das vezes trabalhadores que exer-
cem a mesma funcao tern direitos diferentes.

Enquanto o contrato diretamente tern acesso a

direitos como convenio medico, vale-refeicao,

vale-transporte, o terceirizado tern apenas par-
te ou nenhum desses direitos.

Convivem dentro de uma mesma empresa,

portanto, trabalhadores de "categorias" dife-

rentes, e que, por diversas razoes tern interesses

trabalhistas de ordem distinta, e dificilmente se

unem em torno de uma pauta. "Os terceiriza-
dos tern que, no minimo, correr atras de direi-
tos que ja foram conquistados por outros traba-

Ihadores", analisa Paula Marcelino.
A professora da USP cita o caso dos traba-

lhadores terceirizados da Petrobras em Paulinia
(SP). "Eles correm atras de direitos que foram
conquistados ha muito tempo pelos petroleiros
contratados de forma direta", afirma. Os sindi-

^Gatos, portanto, tern dificuldade de organizar
os trabalhadores contratados de forma direta, e
os terceirizados.

Outro desafio enfrentado pelos sindicatos
para organizar os trabalhadores terceirizados

sao as empresas que escolhem a representaeao

sindical que mais ]he intcressa. Para isso, por

diversas vezes o trabalhador e registrado em
uma funcao que nao a aquela que exercida na

pratica funcional. Esse mecanismo permite que

a empresa divida seus funcionarios em dois ou
mais sindicatos.

Tal situacao dificulta, por exemplo, as lutas

conjuntas por reajustes dentro de uma mesma

fabrica. Segundo Luiz Carlos Prates, membro da
Secretaria Executiva Nacional da Central Sindi-

cal e Popular Conlutas (CSP-Conlutas), a cen-
tral "tern como meta colocar nos estatutos dos

sindicatos que eles representam nao somente
os trabalhadores das empresas-mae, mas tam-
bem os terceirizados. No entanto, esbarramos

em uma limitacao que sao as empresas que nao

reconhecem essa representacao".
De acordo com ele, a base da divisao entre

os trabalhadores e objetiva. "Romper com isso
e dificil e dcpende muito da acao dos sindica-

tos, que em sua maioria relega os terceirizados

como uma categoria menor. A1em disso, gran-

de parte dos sindicatos que abarcam os tercei-

rizados sd quer abocanhar o imposto sindical",
critica Prates.

ACIDENTES DE TRABALHO
Outro dado preocupante que a pesquisa

aponta e o numero de acidentes de trabalho,
que a muito maior entre os empregados tercei-
rizados. De acordo com o Dieese, oito em cada
dez acidentes acontecem com terceirizados. Em
casos onde ha morte, quatro entre cinco ocor-
rem em empresas prestadoras de servico.

Dentro da logica do processo de terceiriza-
cao, o que importa e baixar o custo de producao
para ampliar as margens de lucros das empre-
sas. As condicoes de trabalho a que sao subme-
tidos os terceirizados ou sao desconhecidas, ou
sao relegadas a um segundo piano.

A empresa encara o trabalho como um custo
qualquer. Dessa forma, do mesmo modo como
ela pode decidir de urn mes para o outro au-
mentar ou dimi-

nuir a producao, ela

quer ter a flexibili-

dade de demitir ou

contratar trabalha-
dores, sem ter Gusto

adicional por isso.

A terceirizadoo per-

peruana e boliviana.
Ainda segundo a ONG, o dono da oficina

subcontratada recebia R$ 7 por uma blusa que

era vcndida na loja per R$ 139.

RESPONSABILIDADE
Segundo a SRTE/SP, a AHA Industria e

ComCrcio de Roupas Ltda, empresa que inter-

mediou a relacao entre a Zara e as oficinas,

mantem relacao com outras 33 oficinas sem

constituicao formal, com empregados sem re-

gistros e sem reco]himento do Fundo de Ga-

rantia por Tempo de Servico (FGTS) contra-

tadas pela AHA para executar a atividade de
costura.

0 Ministerio Pdblico de Sao Paulo propos a

empresa um Termo de Ajustamento de Condu-
ta (TAC), onde previa, entre outras coisas, o pa-

gamento de R$ 20 milhoes em danos coletivos,

que a empresa se responsabilize pelas terceiri-

zadas que contrata, e que a Zara acabe com a
quarteirizacao.

A grife espanhola nao aceitou o TAC por
acreditar que a empresa nao tern responsabili-
dade sobre as terceirizadas contratadas. Outro
ponto divergente, ainda de acordo com a Zara,
e em relacao ao pagamento dos R$ 20 milhoes.

A empresa enten-

de que nao pode

ser responsabiliza-

da pelos atos dos

seus fornecedo-
res. 0 caso da Zara

exemplifica como
parte das empre-

"Os trabalhadores tinham jornadas dia-
rias de ate 16 horas, e eram obrigados a
pedir autorizacao para sair do local, que

tambem era a residencia deles."

mite com que ela fa4a isso livremente, e o tra-
balhador se torna, portanto, mais uma variavel
da empresa na busca pelo lucro.

0 caso da grife espanhola Zara a emblema-
tico. A empresa quarteirizou parte da producao
de roupas a outras empresas, ou seja, ela ter-
ceiriza a producao de roupas para algumas em-
presas que, por sua vez, terceirizam novamen-
te a producao.

Em agosto, a Superintendencia Regional do

Trabalho e Emprego de Sao Paulo (SRTE/SP) fez
uma operacao em uma das fornccedoras sub-

contratadas pela Zara c libertou 15 pessoas, in-
cluindo uma adolescente de apenas 14 anos, de

escravidao em duas oficinas, uma localizada no

Centro e outra na Zona Norte de Sao Paulo.

Durante a operacao, auditores fiscais coleta-

ram anotacoes de dividas referentes a "passa-

gem" e a "documentos", alem de "vales" que fa-
ziam com que o empregado aumentasse ainda

mais a sua divida. As anotacoes apontarn tam-

bem algum dos salarios recebidos pelos empre-
gados: de R$ 274 a R$ 460.

De acordo com informa4bes da ONG Repor-
ter Brasil, que acompanhou toda a operacao,

os trabalhadores tinham jornadas diarias de ate
16 horas, e eram obrigados a pedir autorizacao

para sair do local, que tambem era a residen-
cia deles. A maioria dos escravos era de origem

sas que terceirizam nao quer se responsabili-
zar pelo trabalho, e por suas condicoes. Nem

mesmo quando ocorre um caso extremo, como
a escravidao.

FIM DO CONTRATO
De acordo com a pesquisa, o modo como os

terceirizados e os contratados diretamente en-
cerram seus contratos tambem sao diferentes,
em especial nos setores de asseio e vigilancia.

"Muitas vezes a empresa nao paga aos fun-
cionarios as verbas indenizatorias no final do
contrato. Do dia para a noite, o trabalhador
perde o emprego, e sai sem a verba indenizato-
ria", aponta Adriana Marcolino, do Dieese.

Ainda de acordo com a pesquisa, a comum

empresas apresentarem orcamentos muito

abaixo do valor necess$rio para o cumprimen-

to do servigo. Dessa forma, para garantia do lu-
cro da empresa, as obrigacoes trabalhistas dei-
xam de ser pagas.

Essa pratica tern se tornado mais comum no
setor publico, onde a terceirizadoo avanca com
forca, em todas as esferas de poder, e nas gran-
des empresas estatais, como Petrobras e Ban-
co do Brasil.

Dados da propria Petrobras mostram que

a empresa tinha, em 31 de dezembro de 2010,
291.606 funcionarios terceirizados, numero
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superior ao de contratados diretamente, que no

mesmo periodo somavam 80.492.
lnformacoes da Federa45o Unica dos Petro-

leiros (FUP) apontam que entre 1995 e 2010
foram registradas 283 mortes por acidentes de
trabalho na Petrobras, dos quais 228 ocorreram
cam trabalhadores terceirizados. A FUP mostra
ainda que, somadas as mortes de 2011, o nu-
mero ja ultrapassa 300. Somente em agosto de
2011 oito trabalhadores morreram vitimas de
acidentes de trabalho na estatal, todos envol-
vendo trabalhadores
terceirizados.

De acordo cam

Luiz Prates, da Con-

lutas, a terceiriza-

cao cresce em todos

as setores, seja no fi-

salarios para baixo, dificultando a organizacao
sindical e a luta por 'direitos. A qualquer mo-
mento o trabalhador direto pode ter que virar
Pessoa Juridica, ou pode ser demitido para a
entrada de uma empresa terceirizada.

PROJETO FEDERAL
Nao existe no ambito legal nenhuma regu-

lamentacao sobre o tema, que e citado apenas
na Sirmula 331 do Tribunal Superior do Tra-
halho (TST). 0 texto permite que uma empre-

sa terceirize apenas
sua atividade meio,
e nao sua atividade
fim. Consta da su-
mula tambem um
artigo que responsa-
biliza a empresa to-

Entre as centrais sindicais existem distintos
posicionamentos. A Uniao Geral dos Traba-
lhadores (UGT) e a Foraa Sindical, por exem-
plo, apoiam o projeto de Mabel, enquanto ou-
tran centrals se opoem veemente ao projeto do
dono da empresa de biscoitos Mabel.

A Central Unica dos Trabalhadores (CUT)
apoia o projeto de lei sobre o tema que
foi apresentado pelo deputado federal Vicen-
tinho (PT-SP). A proposta do ex-presidente da
CUT proibe que as empresas terceirizem suas

atividades fim.
A lei tambem propoe que a empresa tenha

responsabilidade solidaria cam as terceiriza-
dos, e nao subsidiaria comp consta da propos-
ta do substitutive. Quando ha responsabilida-
de subsidiaria, o terceirizado so pode cobrar
direitos trabalhistas da empresa contratan-
te depois que forem esgotadas as possibili-
dades de cobra-los da empresa contratada. Ja
a responsabilidade solidaria determina que
a tomadora e a prestadora do servico se res-
ponsabilizem pelas obrigacoes trabalhistas
e previdenciarias.

A proposta de Vicentinho tambem iguala as
direitos dos trabalhadores contratados de for-
ma direta e as terceiros.

Em nota, a CUT afirmou que o projeto de
Mabel e outros projetos patronais "institucio-
nalizam a precarizacao do trabalho como pa-
dr5o de contratadoo, aprofundando ainda mais
todos as problemas que decorrem deste proces-
so come a reducao dos pastas de trabalho, in-
tensifrca4ao do trabalho, incremento dos aci-
dentes e doencas, rebaixamento dos direitos,
fragmentacdo da organizacao sindical".

A CSP Conlutas, por sua vez, c contra a pro-
posta de Mabel, e contra a proposta defendi-

"A intensificacao do processo
de terceirizacao quase cumpre

o papel de uma reforma
trabalhista no Brasil."

nanceiro, no industrial, ou no priblico, onde in-
clusive o governo do PT tern avancado na ter-
ceirizacao. "Prova disso c a Petrobras, -as nao
somente ela, Banco do Brasil, Caixa Economica
Federal. Dentro do proprio servico publico, alem
de setores terceirizados ha mais tempo comp
limpeza, e vigilancia, a terceirizacao atinge ago-
ra tambem o setor fim dos servicos publicos".

Os dados apontados pela pesquisa podem ser
ainda maiores, pois numeros oficiais sobre pes-
soas contratadas sobre a forma de terceirizacao
s5o escassos. 0 proprio Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatisticas (IBGE) nao tern dados
precisos sobre o tema.

MERCADO INFORMAL
Para realizar a pesquisa, o Dieese se baseou

nos dados do Cadastro Gera] de Empregados

e Desempregados (Caged), da Pesquisa de Em-
prego e Desemprego do Dieese/Seade/Ministc-

rio do Trabalho, e em uma pesquisa realizada

pela Central Unica dos Trabalhadores (CUT) so-

bre a percepcao dos trabalhadores realizada em
2Ql0/2011 e setores e empresas selecionadas.

A pesquisa, portanto, nao abrange setores

terceirizados dentro do mercado informal. "Os
dados oficiais nao captam o processo de tercei-
rizacao, a um fenomeno gigantesco que; infe-

lizmente, ainda nao aparece de forma clara nas

estatisticas", diz Adriana, do Dieese.
Paula Marcelino, da USP, aponta que a in-

tensificacao do processo de terceirizacao quase
cumpre o papel de uma reforma trabalhista no
Brasil por possibilitar uma alteracao significa-
tiva na forma de funcionamento do mercado de
trabalho brasileiro. "Marcie Pochmann" (presi-
dente do Ipea) levantou esse debate, e acredi-
to que a intensificacao da terceirizacao no Bra-
sil cumpriu quase que o papel de urna reforma
trabalhista, pois permitiu a flexibilizacao de di-
versos direitos conquistados por anos de lutas
dos trabalhadores".

0 trabalhador terceirizado nao e o unico que
sofre cam condicoes precarias. 0 processo de
terceirizacao tambem ameaca a retirada de di-
reitos de trabalhadores diretos, pressionando as
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madora de scrvicos de obrigacoes trabalhis-
tas em caso de inadimplencia da terceirizada,
ou seja: caso a empresa terceirizada nao pa-
gue seus empregados, a empresa contratante
se torna responsavel pela divida.

A regulamentacao da terceirizacao e alvo
de intensos debates, tanto no legislativo quan-
to no judiciario. 0 Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) realizou enire as dias 4 e 5 de ou-
tubro de 2011 a primeira audiencia publica
sobre o terra cam representantes de diversas

posicoes.
Estavam presentes, entre outros, o profes-

sor da Unicamp, Ricardo Antunes, e o presi-
dente do Instituto de Pesquisas Economicas e
Aplicadas (Ipea), Marcie Pochmann, alem de
representantes patronais e de diversas centrais
sindicais.

No ambito do poder legislative, ha diversos
projetos em tramitacao que visarn regulamen-
tar a terceirizacao.
0 mais polemi-

co e o do deputado

Sandra Mabel (PR-
GO) que, entre ou-

tras coisas, permi-

te a contratadoo de

da pela CUT. Para
a central, as duas

propostas nao ata-
cam o problema

da terceirizacao de

frente, e a reco-
nhecem comp pos-

"Por isso nossa posicao e pelo fim da ter-
ceirizacao, e que as empresas so possam

contratar trabalhadores em regime da
CLT [Consolidacao da Leis TrabalhistasJ°

trabalhadores terceirizados para qualquer fun-
cao, seja para a atividade fim da empresa, seja
Para atividades complementares, como limpe-
za e alimenta4ao. 0 projeto tambem legaliza
as diferencas salarias e de outros direitos entre
terceirizados e contratados .de forma direta.

Uma comissao especial foi criada na Cama-
ra para analisar as diversas propostas de lei
que versam sobre o tema. 0 objetivo e chegar
a uma proposta consensual antes de ser.enca-
minhada para vota45o nos demais orgaos le-

gislativos.
0 projeto de lei substitutiva 4.33012004

apresentado pelo relator do projeto substituti-

vo, Roberto Santiago (PSD-SP), que incorpo-

ra a maioria das propostas do Projeto de Lei

de Mabel, foi aprovado em 23 de outubro do
ano passado, nesta comissao especial. Foram

14 votos a favor, e apenas dots contra.

sibilidade de existencia enquanto forma de
contratad5o legal.

Luiz Prates afirmou que "existe urna grande
pressao por parte dos empresarios para que se
possa terceirizar toda a produ45o. As centrais,
ao proporem limites para a terceirizacao e nao
o seu fim, permitem que o projeto dos empre-
sarios prospere. Porque voce comeca a discu-
tir detalhes, se vai terceirizar mais, ou menos,
em quais setores. Por isso nossa posicao e pelo
fim da terceirizacao, e que as empresas so pos-
sam contratar trabalhadores em regime da CLT
(Consolidacao da Leis Trabalhistas)".

0 projeto segue para a Comiss5o de Cons-

-tituicao e Justica (CCJ) da Camara dos Depu-
tados e deve ser votado nos primeiros meses

de 2012.1

Caio Zinet e jornalista.
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