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RESUMO 

MATTOS, S.R.C., Estudo da Terceiriza~io do Setor Bancario: Uma Abordagem 
dos Aspectos Relacionados ao Sigilo Bancario. 

0 objetivo deste trabalho e mostrar a importancia do sigilo bancario e como 
ele pode ser atingido pela terceiriza«;ao do sistema financeiro. Atraves do hist6rico 
do sistema financeiro e da demonstra«;ao da invasao indiscriminada da terceiriza«;ao 
em todos os setores da sociedade, inclusive em setores vitais como o setor de 
compensa«;ao dos bancos. Procuramos demonstrar que o advento da chamada nova 
tecnica de administra«;ao moderna a "terceiriza«;ao" e todos os demais impactos que 
se seguiram a esta mudan«;a nao estao sendo muito favoraveis para nossa 
sociedade. As mudan«;as nas rela«;oes de trabalho como: redu«;ao dos postos, a 
redu«;ao salarial e o efeito da qualifica«;ao da mao de obra. As muitas vantagens e 
desvantagens dessas mudan«;as. Os aspectos legais, como o processo de 
concorrencia e a formaliza«;ao dos contratos e a conseqOente cria«;ao de passivos 
trabalhistas para as empresas. As conseqOencias da terceiriza«;ao para as atividades 
fim sistema bancario, criando novas estruturas e mudando no perfil dos empregados 
remanescentes. 0 aspecto juridico do sigilo contraposto ao interesse da 
terceiriza«;ao, deixando de lado a etica e conseqOentemente comprometendo o 
sistema financeiro como urn todo. Este e urn assunto bastante polemico, esta nova 
tecnologia muda a estrutura interna e externa das empresas a nivel cultural, 
economico e principalmente trabalhista. As mudan«;as ocorrem de forma brusca e 
quase sempre de surpresa, sem que haja uma prepara«;ao ou uma discussao previa 
sabre as mudan«;as que se seguirao a sua implanta«;ao, sendo o corte de pessoal 
inevitavel e traumatico, a parte mais negativa da terceiriza«;ao. Do nosso ponto de 
vista a terceiriza«;ao tern urn efeito devastador sabre o setor bancario, destruindo 
toda uma estrutura criada durante mais de 30 anos, colocando em cheque a 
credibilidade adquirida ao Iongo desse tempo e colocando em risco o sigilo bancario, 
direito fundamental garantido pela constitui«;ao. 

v 
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1. INTRODUCAO 

No mundo moderno a terceirizayao tornou-se urn fenomeno, uma nova forma 

de administrar, uma maneira mais facil de tirar das empresas os trabalhos 

considerados nao essenciais para o objetivo final da produyao. 

Apesar de sua rapida propaga<;ao por todas as partes do mundo e 

considerado ainda urn assunto bastante polemico. 

Vivenciando a realidade da categoria bancaria nos ultimos 20 anos, esse 

assunto tornou-se parte de nossa experiencia de vida e atraves deste trabalho 

tencionamos demonstrar o quanto tern sido prejudicial para a categoria bancaria o 

advento da terceiriza<;ao no setor. 

A modernizayao dos sistemas e implantayao de novas tecnologias e 

equipamentos, alem das fusoes de varias institui<;oes, incentivadas por urn programa 

brutal de desestatiza<;ao, levou a grandes mudan<;as no cenario nacional, diminuindo 

significativamente o numero de institui<;oes financeiras e consequentemente o 

numero de bancarios. 

Existem duas correntes bern definidas envolvendo a terceiriza<;ao, uma 

chamada humanista, pois coloca-a como urn sistema de parceria que visa o 

crescimento de quem produz, com foco no objetivo, deixando para urn terceiro 

especializado os trabalhos que nao fazem parte do produto final. 0 que para as 

grandes empresas tornou-se urn fator fundamental. 

Por outro lado existe a face desumana do processo, aquela que extermina as 

pequenas empresas e provoca desemprego nos grandes conglomerados em funyao 

da reduyao do quadro de pessoal. 
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Nossa proposta e demonstrar atraves da revisao da literatura das varias 

correntes, como este fato modificou o mapa da categoria bancaria nos ultimos 20 

anos e a area financeira do pals como urn todo. 

Esperamos com isso contribuir para uma posslvel mudan~a na forma 

alarmante do crescimento da terceiriza~o, demonstrando a vulnerabilidade do sigilo 

bancario e o seu comprometimento com o advento da terceiriza~ao no setor de 

compensa~o. 

Como manter o sigilo no setor bancario com o advento da terceiriza~ao? 
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2. METODOLOGIA 

Composiyao da Metodologia: T exto corrido composto pela proposta de 

operacionalizac;ao do trabalho de pesquisa. Serao utilizadas as tecnicas de pesquisa 

explorat6ria e descritiva, adotando-se a pesquisa bibliografica, tendo como autores 

fundamentais para o projeto, Denise Fontanella, Uvio A. Giosa e Jeronimo Souto 

Leiria e o objetivo de reunir e sistematizar as informac;oes quanta ao: 

Surgimento e objetivos da terceirizac;ao, como ela tornou-se tao presente 

nos nossos dias; 

Formas e aplicayao da terceirizac;ao, o lado born e o lado ruim desta nova 

tecnica de administrayao; 

- Vantagens e desvantagens deste processo de terceirizayao; 

Sistema Bancario como urn todo, sua hist6ria e seu crescimento; 

0 reflexo da terceirizac;ao bancaria em nosso dia a dia, como isso afeta o 

dia a dia das pessoas; 

0 reflexo da terceirizac;ao no sigilo bancario e as consequemcias disso 

para o mercado financeiro e o cliente; 

T odas as mudanc;as implantadas desde o surgimento da terceirizac;ao no 

Brasil e a invasao desta nova tecnica no setor bancario nos ultimos 20 

a nos. 
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3. REVISAO DA LITERA TURA 

Sera feito uma explana~o sobre o sistema bancario, a terceiriza~o e seus 

impactos nos diversos setores da sociedade, seu avanc;o no sistema bancario e as 

conseqOencias desse avanc;o nos aspectos juridico, trabalhista, sindical e etico. 

3.1. ASPECTOS HISTORICOS DA TERCEIRIZACAO. 

Neste item sera apresentado os conceitos sobre a terceiriza~o a n ivel 

mundial; terceirizac;ao no Brasil e os fundamentos da terceirizac;ao. 

3.1.1. Terceirizac;ao a nivel mundial. 

Seu surgimento no mundo capitalista teve origem nos EUA, logo ap6s a 

expansao da II Guerra Mundial, onde as industrias belicas tinham como desafio, 

concentrar-se no desenvolvimento da produc;ao de armamentos a serem usados 

contra as forc;as do Eixo, e passaram a delegar algumas atividades de suporte a 

empresas prestadoras de servic;os, mediante contratac;ao. 0 novo cenario p6s

guerra levou as empresas a procurarem parcerias fortes a fim de diminuirem o 

tamanho da maquina produtiva, tornando as empresas menores, mais eficientes e 

em condiy6es de concorrer com mundo que ja se mostrava em fase de globalizac;ao. 

A expressao inglesa "outsourcing", que significa "terceirizac;ao", passou entao a ser 

adotada de forma plena e absoluta pelas empresa de todos os niveis. 
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3.1.2. Terceiriza9ao no Brasil. 

No Brasil, a terceiriza9ao foi gradativamente implantada com a vinda para o 

pais das primeiras empresas multinacionais, principalmente as automobilisticas e 

como conseqOencia da recessao, que levou as empresas a buscarem a diminui9ao 

dos custos e minimiza~o das perdas para se manterem no mercado. Hoje estas 

empresas sao apenas montadoras, cercadas de outras pequenas empresas que sao 

as responsaveis pela fabrica~o de tudo que sera usado nas empresas montadores. 

Cria-se uma dependencia direta entre elas, porem sem o devido controle anterior 

quando tudo era fabricado na mesma empresa. 

0 conceito mudou ao Iongo do tempo. Nos anos 60 e 70, os chamados biros 

de processamento eram uma modalidade deste servi9o. Nas decadas de 80 e 90, 

come9ou a moderna terceiriza9ao, na qual grandes contratos foram assinados, 

transferindo a area de tecnologia de informa~o para uma empresa contratada. Nos 

dias atuais, pode-se definir terceiriza9ao como a entrega a terceiros para a 

realiza~o de partes de seu neg6cio, visando a objetivos que sua companhia nao 

alcan9aria se fizesse internamente. 

0 advento da globaliza~o fez com que a terceiriza~o deixa-se de ser uma 

op9ao e passasse a ser a (mica forma de se manter no mercado e nao morrer com a 

concorrencia dos mercados mais fortes. 

No Brasil o processo de terceiriza9ao deixou de ser incipiente; as empresas 

deslocam para as contratadas, alem de servi9os menos especializados, grande 

parte de atividades meio. Dessa forma, o processo de terceiriza9ao entre n6s ja 

expandiu-se muito, porem tern muito que se expandir, pois, alem da transferencia 
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dos servic;os ja citados, e possivel se difundir mais entre as empresas, a 

terceirizacao de servic;os especializados, o que ja comec;ou a ser implantado por 

grandes grupos economicos e conglomerados financeiros. 

3.1.3. Fundamentos da terceirizacao 

Os objetivos precisam ser tao claros quanto a razao para terceirizar. Se a 

intenc;ao da companhia e simplesmente cortar custos, as expectativas talvez sejam 

frustradas. Apesar de alardeada como urn dos principais motivos, passar areas que 

nao sao da sua competencia para urn terceiro, a economia nem sempre sera 

alcanc;ada. 

Em alguns casos, o processo de terceirizayao pode ate reduzir custos, mas 

os especialistas alegam que sua empresa deveria se preocupar com outros 

objetivos. Gastar menos e uma conseqOencia, nao o resultado final. Portanto, e 

necessaria buscar outras motiva¢es, alem das financeiras, que, apesar de 

imediatas, nao se sustentam ao Iongo do tempo com uma boa qualidade de 

servic;os. 

A terceirizacao (parceria cooperativada) refere-se a urn processo de 

transferencia de servic;os desenvolvidos por uma empresa (contratante) para uma 

outra (contratada). A contratante deixa de realizar varias atividades- meio com seus 

pr6prios recursos e as passa para a empresa contratada, concentrando-se em sua 

atividade-fim, gerando ganhos em qualidade e competitividade. 

0 processo de terceirizayao e tido hoje como uma tecnica moderna de 

administrac;ao que segundo, GIOSA (1994, p.11) "0 objetivo unico quando adotada 
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e atingir melhores resultados, concentrando todos os esfor9os e energia da empresa 

para sua atividade principal." 

As empresas devem ter as condi96es minimas para que essa pratica seja 

realmente efetiva e nao sub-utilizada incorrendo em urn insucesso. Necessita de urn 

ambiente propicio para ser realmente eficaz. Dessa forma as atividades estrategicas, 

gerenciais e operacionais permitirao uma eficaz aplicayao da pratica da 

terceirizayao. 

Tambem uma condiyao para que a terceirizayao se consolide e que os 

prestadores de servi9os estejam tambem preparados para assumir o papel de 

provedores de servi9os profissionais de qualidade e a preyos competitivos. 

Primeiramente, as empresas devem articular e implantar uma estrategia para 

implementar a terceirizayao. Os seus gestores devem responder a questoes como: a 

estrategia da terceirizayao esta alinhada as minhas necessidades mercadol6gicas, 

estruturais e operacionais? Tenho bern claro quais sao os motivadores que estao me 

movimentando na direyao de utilizayao da terceirizayao (os motivadores mais 

comuns sao: reduyao de custos, eficiencia na utilizayao dos ativos, melhorar o nivel 

de serviyo ao cliente, obter vantagem competitiva, manter foco no neg6cio). Quale o 

nivel de integrayao que desejo formar com o meu parceiro? Existe alguma empresa 

capaz de fornecer o serviyo que desejo e ao pre9o adequado? Quais as areas da 

minha cadeia de valor que desejo terceirizar e quais as razoes? 

Depois de respondidas as questoes acima, as empresas estarao aptas para 

urn segundo passo, que e estruturayao e formalizayao dos planejamentos, 

processos e operay{>es de forma analitica e baseada em ferramentas. Estas 

ferramentas visam estabelecer diretrizes gerais para o relacionamento. Sao eles: 
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estabelecimento de procedimentos e metodos relativos as atividades terceirizadas; 

defini<;ao de indicadores de desempenho claros e acordados entre as partes; poHtica 

para troca de informa<;oes quanta ao plano de comunica<;ao e a forma; nivel de 

formaliza<;ao contratual exigido e a poHtica de investimentos e seus financiadores. 

Logo em seguida devem ser verificadas a tecnologia da informa<;ao disponivel 

e a necessaria para suportar as defini<;oes dos passos anteriores. Pois a integra<;ao 

completa entre as empresas tern que, necessariamente, ser suportada por uma 

tecnologia da informa<;ao que permita uma troca de informa<;oes entre a empresa e o 

provedor do servi<;o de forma a ter-se urn efetivo planejamento, execu<;ao e controle 

das opera<;oes conforme contratado. Essa mudan<;a ainda deve ser realizada dentro 

da politica de troca de dados e informa<;oes planejados e de forma segura. 

Por ultimo as empresas que desejem praticar a terceiriza<;ao devem ter o 

planejamento e a avalia<;ao dos seus resultados na pauta dos principais executivos 

da institui<;ao. A participa<;ao da alta diretoria na elabora<;ao da estrategia e 

avalia<;ao dos resultados e de fundamental importancia para respaldar a pratica e 

garantir a sua valoriza<;ao por parte dos envolvidos no processo, vista que muitos 

casas de insucesso ja ocorreram por nao se levar em considera<;ao o papel 

fundamental do planejamento e o gerenciamento do modelo de terceiriza<;ao. 

Ap6s essas etapas, as empresas poderao praticar a terceiriza<;ao de forma 

efetiva e com grandes possibilidades de retornos quantitativos e qualitativos sabre 

os investimentos realizados. 

Assim, fica bern clara que a terceiriza<;ao nao e por si s6 urn passe para uma 

performance superior, mas uma etapa posterior que deve ser precedida de uma 

estrutura<;ao interna com a finalidade de primeiramente obter urn nivel de eficacia 
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que habilite as empresas a darem o passo seguinte na busca da eficiencia/eficacia 

empresarial. 

Para FONTANELLA (1994, p.19} "A terceiriza«;ao e uma tecnologia de 

administrac;ao que consiste na compra de bens e ou servi~os especializados, de 

forma sistemica e intensiva, para serem integrados na condic;ao de atividade meio a 

atividade tim da empresa compradora, permitindo a concentra«;ao de energia em sua 

real vocac;ao, com intuito de potencializar ganhos em qualidade e competitividade". 

Existem ainda outros conceitos segundo GIOSA (1994, p.l4) ''Terceiriza«;ao e 

a tendencia de transferir, para terceiros, atividades que nao fazem parte do neg6cio 

principal da empresa". Ou; 

"T erceirizac;ao e uma tendencia moderna que consiste na concentrac;ao de 

esforc;os nas atividades essenciais, delegando a terceiros as complementares". Ou; 

"T erceirizac;ao e urn processo de gestao pelo qual se repassam algumas 

atividades para terceiros - com os quais se estabelece uma relac;ao de parceria -

ficando a empresa concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao 

neg6cio em que atua". 

As organizac;oes vivem urn momento que nao tern outra alternativa senao 

continuar buscando aumentar a competitividade - sua capacidade de atrair clientes, 

oferecendo produtos e servic;os que sejam considerados relevantes, caso contrario, 

por urn tempo curto que seja, estara ameayada a ser extinta ou "engolida" pela 

concorrencia que tornar -se mais e mais forte. 

A constante luta pela competitividade exige que as empresas estejam o 

tempo todo em estado de alerta para os importantes movimentos ao seu redor 
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(globalizac;;ao - em todo o planeta) e sejam capazes de responder a essas mudanc;;as 

com rapidez e eficiencia. 

A empresa deve ser capaz de desenvolver e oferecer ao mercado, de 

maneira apropriada e no momento oportuno, novos produtos e servic;;os que seus 

clientes desejem ou possam desejar, e mais que os clientes queiram e possam 

comprar. 

A empresa tera de oferecer tais produtos e servic;;os a prec;;os competitivos 

em relac;;ao aos seus concorrentes, o que tende a complicar as coisas ainda mais, 

considerando que os concorrentes serao obrigados a agir do mesmo modo. 

Para veneer essa disputa, a empresa tera de operar com custos competitivos, 

que lhe permitam oferecer produtos e servic;;os com uma margem razoavel de lucro. 

Na medida em que consiga reduzir os custos de produc;;ao, bern como outros 

custos, para que nao pesem excessivamente na composic;;ao de prec;;os, a empresa 

tern maiores chances de obter o sucesso desejado, ou ainda, conseguindo maior 

produtividade, tornando os recursos humanos mais capacitados, por meio de 

treinamento, pela racionalizac;;ao ou simplificac;;ao do trabalho, pela eliminac;;ao de 

atividades que nao agregam valor ao seu neg6cio e, principalmente, pela introduc;;ao 

de tecnologias de ponta. 

Assim, as empresas devem buscar constantemente novos e melhores meios 

de, ao mesmo tempo, reduzir custos e melhorar a qualidade de seus produtos e 

servic;;os, caso contrario suas chances de competir no mercado decrescerao 

rapidamente. 
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Nessa permanente batalha por eficiencia, as empresas que permanecem no 

mercado sao justamente aquelas que conseguem extrair resultados efetivos de seus 

esfor~os. 

Urn dos procedimentos mais freqOentemente utilizados, dentro da ampla 

gama de possibilidades de a~o nesse sentido, e a TERCEIRIZA<;Ao de atividades 

e servi~os. 

Por intermedio da terceiriza~o as empresas buscam maior agilidade na 

produ~ao e maior flexibilidade nas atividades da empresa, garantindo 

competitividade no mercado interne e externo, sendo a redu~o de custos o fator 

preponderante. 

Responde no seu ponto de vista a pergunta, Por que terceirizar? 

Porque e saudavel, a empresa se organiza, revisando a sua 
saude interna, atraves de mudanyas estruturais, culturais e 
sistemicas, garantindo resultados e motivando o corpo funcional. 
Porque e mais neg6cio, a empresa, com a terceirizayao, ira 
voltar-se totalmente para a sua atividade principal, otimizando os 
seus recursos, desenvolvendo praticas precisas para o 
atingimento das metas e treinando os seus talentos humanos 
para conquistar os resultados e desafios propostos. 
Porque agiliza, a empresa, voltada para a sua missao basica, ira 
estar presente em todas as operayoes que levem-na a se 
adequar ao novo modele organizacional. Com isso, sem 
preocupar-se operacionalmente com as ditas "atividades 
secundarias", as empresas terao mais competitividade e agilidade 
na consecuyao de suas operayoes e mais rapidez na tomada de 
decisao em razao dos novos objetivos. 
Porque, e estrategico, esta visao estrategica e fundamental para 
se entender a correta aplicayao do conceito da terceirizayao. 
(GIOSA, 1994, p.17-18). 

A grande dificuldade na hora de implantar a terceiriza~o dentro das 

empresas fica por conta da forma como esta sera divulgada junto ao corpo funcional. 

Existe uma resistencia natural a terceiriza~o, pois o publico interne conhece suas 

conseqOencias em rela~ao ao corte de pessoal e as mudan~as que se seguem ap6s 

a sua implanta~ao. E necessaria todo urn planejamento, partindo da cupula da 

empresa, ate o chao de fabrica que sao os funcionarios menos especializados. 
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Criando uma cultura do que vira a acontecer na sequencia da terceirizac;ao e 

especificamente o que sera terceirizado na empresa. Desta forma e possivel 

amenizar os impactos sociais e as conseqOencias nas atitudes dos funcionarios na 

reestruturac;ao que se seguira, alem de buscar uma forma de amenizar atraves da 

realocac;ao de pessoal o impacto do desemprego que ocorrera inevitavelmente no 

primeiro momenta. 

3.2. FUNDAMENTOS DO SISTEMA BANCARIO. 

Urn sistema Bancario consiste numa rede integrada de bancos comerciais 

com o poder legal de realizar tres func;oes basicas: receber depositos a vista e a 

prazo, conceder emprestimos e facilitar a transferencia de fundos financeiros por 

toda a economia. Essas tres func;oes exigem uma estreita cooperac;ao entre os 

elementos do sistema, por exemplo, no caso de emprestimos que, de tao vultosos, 

colocariam em risco os ativos de urn unico banco, cooperac;ao essa regida pelo 

Banco Central, como Banco dos Bancos. 

Sera examinado, a evoluc;ao do Sistema Bancario Nacional e dos 

instrumentos oficiais de controle monetario nas ultimas tres decadas, registrando, 

tambem algumas perspectivas do futuro proximo. 

Diga-se desde logo que se foi urn dos mais importantes periodos da vida 

economica e financeira do Pais, caracterizado por urn processo inflacionario cronico 

que chegou ao apice em 1963/1964. Nesses trinta anos, a inflayao crescente e uma 

legislac;ao desatualizada e irrealista em alguns aspectos causou graves danos ao 

sistema bancario, que ainda hoje suporta inconveniencias dessa origem. Dai poder 
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afirmar-se que, o sistema brasileiro de cn3dito ofereceu notavel exemplo de solidez e 

flexibilidade, pelo seu excelente desempenho de tarefa imensa de financiar o 

desenvolvimento do Pais, superando toda a sorte de percalc;os, e pela sua 

adaptayao sempre rapida e oportuna as renovadas exigencias do processo 

desenvolvimentistas. E disso da prova o fato de que a estrutura dos bancos 

comerciais tern sido mais objeto de simples regulamentac;ao, mediante a qual as 

autoridades acolhem e sancionam praticas adotadas pioneiramente pelas 

instituic;oes privadas, enquanto que reformas de maior profundidade tern se aplicado 

principalmente as demais instituic;oes financeiras e aos 6rgaos oficiais de 

fiscalizac;ao e controle, assim como aos institutes financeiros publicos. 

a) Sistema Financeiro no Brasil 

0 Sistema Financeiro no Brasil e composto de urn conjunto de instituic;oes 

financeiras que, com a utilizayao dos instrumentos financeiros, operacionaliza as 

atividades do sistema, administrando, controlando ou transferindo recursos 

financeiros. 0 desenvolvimento do mercado financeiro nos dias de hoje e o 

surgimento de instituic;oes especializadas, tern trazido uma serie de vantagens a 

economia nacional. 

Esta evoluc;ao e de extrema importancia para que: 

• As captac;oes das empresas tenham urn custo reduzido; 

• lnstituic;oes financeiras especializadas em determinados setores 

possam atender de forma mais eficiente a determinados e complexes setores da 

atividade economica; 

• Haja diversificayao das alternativas de aplicac;oes financeiras; 

• Ocorra uma diminuic;ao dos riscos e dos custos das transac;oes com 

recursos financeiros; 
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• Aumente-se a liquidez dos titulos de credito existentes no mercado. 

Somente urn mercado maduro e profissional pode oferecer estas condic;oes. 

A estrutura atual do sistema financeiro nacional resultou da reforma bancaria 

levada a efeito no bienio 1964-65. Este sistema engloba dais subsistemas: o 

normative e o de intermediac;ao. 0 subsistema normative engloba o Conselho 

Monetario Nacional, o Banco Central do Brasil e a Comissao de Valores Mobiliarios. 

Do subsistema de intermediac;ao fazem parte os chamados agentes especiais 

(Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social -

BNDES) e as demais instituic;oes bancarias, nao bancarias e auxiliares. 

0 sistema financeiro brasileiro e, em muitos sentidos, (mica em comparac;ao 

com os sistemas financeiros encontrados em outros paises em desenvolvimento. 

Economias subdesenvolvidas e em desenvolvimento normalmente exibem sistemas 

financeiros que se resumem a existencia de bancos comerciais, que ·se encarregam 

apenas das operac;oes financeiras mais fundamentais, como a captac;ao de 

depositos e realizayao de emprestimos. 0 grande desafio do desenvolvimento 

economico, no que se refere ao sistema financeiro, e o de ser capaz de oferecer nao 

apenas urn volume de servic;os que cresc;a tanto quanta a demanda, mas que se 

diversifique no grau necessaria para satisfazer a procura por servic;os sempre mais 

variados por parte tanto de investidores quanta de demandantes de recursos. E 

neste sentido que o sistema financeiro brasileiro e (mica: comparado com paises 

com grau de desenvolvimento similar, ou mesmo mais avanc;ado, e certamente o 

que exibe urn setor financeiro mais diversificado, dinamico e inovador, instituic;oes 

financeiras nacionais s61idas e competitivas e mercados de titulos com alta liquidez, 
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favorecendo o aplicador. Em paralelo, pon3m, o sistema financeiro brasileiro exibe 

tambem graves limitacoes, particularmente no seu papel de suporte ao crescimento 

economico, dando pouco apoio a demandantes de recursos e contribuindo muito 

menos do que poderia para que o pais aproveite suas potencialidades. 

De certo modo, ambas as caracteristicas, isto e, seu grau de sofisticacao 

tanto quanto sua inadequacao as demandas de apoio ao crescimento economico 

que se colocam na atualidade resulta de uma mesma raiz: a elevada e persistente 

inflacao que marcou a operacao da economia brasileira dos anos 1960 ate o plano 

real em 1994. 

0 modo pelo qual a economia brasileira conviveu com este Iongo epis6dio 

inflacionario foi bastante peculiar. Em outros paises que sofreram de mal similar, o 

publico reagiu a corrosao do valor da moeda nacional fugindo para o d61ar 

americano. No caso brasileiro, a fuga se deu em favor de ativos financeiros 

indexados, criados principalmente pelo governo, mas tambem, ainda que em grau 

significativamente menor, pelo setor privado. Estes ativos eram em parte criados 

pelo sistema financeiro, mas mesmo aqueles criados pelo governo eram 

comercializados pelas instituicoes financeiras que os ofereciam ao publico ou os 

usavam como lastro para sua captacao de recursos. Assim, a fuga a moeda 

nacional, no caso brasileiro, Ionge de enfraquecer as instituicoes financeiras 

domesticas, abriu-lhes novo e promissor campo de atividades. Em contraste, em 

paises como a Argentina, dentre muitos outros, a fuga para o d61ar americano retirou 

ao sistema financeiro local qualquer possibilidade de sobrevivencia. 
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A Constituic:;ao de 1988 tambem contribuiu para a fixayao de aspectos 

importantes do sistema existente no Brasil hoje. A Assembleia Constituinte tornou a 

organizac:;ao do sistema financeiro materia constitucional (que, no entanto, aguarda 

definiyao ate hoje). Alguns trac:;os da estrutura financeira brasileira refletem esta 

indefinic:;ao regulat6ria. 0 mais visivel deles e sem duvida o que se refere a 

participac:;ao de bancos estrangeiros no sistema bancario domestico. No momenta, a 

entrada de novas instituic:;oes estrangeiras esta proibida, exceto nas situac:;oes em 

que o Presidente da Republica julgue esta entrada necessaria. Foi com base neste 

dispositivo que, entre 1996 e 1998, varios bancos estrangeiros receberam permissao 

de se instalar no pais, aumentando sua participayao nos ativos totais do setor 

bancario de 8,4%, em 1993, para 23,9% em 2000. No entanto, tambem trayo 

peculiar ao Brasil, a lideranya do setor foi mantida por bancos nacionais. Dentre os 6 

maiores bancos do pais, dois sao oficiais, tres sao privados com controle nacional e 

apenas urn e estrangeiro. Em setembro de 2002, os 50 maiores bancos do pais 

detinham ativos no valor de R$ 1,198 trilhao (aproximadamente US$ 332 bilhoes, a 

uma taxa de cambio de 3,60 reais por d61ar), representando 96,7% do total dos 

ativos bancarios. 

0 fim da inflayao em 1994, estreitou dramaticamente o mercado bancario 

brasileiro. A participayao do setor financeiro no PIB passou de 15,6% em 1993 para 

6,9% em 1995. A transic:;ao para a estabilidade foi ainda dificultada pelos impactos 

da crise mexicana de 1994/5, que levaram o Banco Central a adotar medidas 

excepcionais de controle monetario e esfriamento da economia. 0 choque causado 

por estas duas mudanc:;as levou o sistema bancario brasileiro ao limiar de uma crise 

de grandes proporc:;oes, afinal evitada pela criayao do PROER, programa de 
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financiamento de reestruturayao do setor bancario, pelo qual bancos saudaveis 

obtinham facilidades para adquirir bancos problematicos. 0 programa, apesar das 

criticas que recebeu, foi indubitavelmente eficiente para facilitar a adaptayao do 

sistema bancario a estabilidade de pregos. 

A for~ acumulada pelos bancos durante o periodo inflacionario e a pronta 

agao do Banco Central em evitar a ocorrencia de uma crise de maiores proporgoes, 

em conjunto com os esforgos para a modernizayao da supervisao financeira, atraves 

da adesao ao Acordo da Basileia (Diminuigao dos ativos fixos das instituigoes 

financeiras, que tern levado os bancos a vender suas agencias e firmarem contratos 

de aluguel por tempos determinados de 10 a 20 anos), acabaram por refor~r a 

saude das instituic;oes financeiras operando no pais, especialmente as de 

propriedade nacional. Por outro lado, a continuidade dos desequilibrios fiscais e 

externos da economia brasileira fez com que a expectativa de que os bancos 

dessem apoio vigoroso as atividades do setor privado fosse, ate o momenta, 

amplamente desapontada. 

0 sistema financeiro brasileiro e constituido no presente por urn conjunto de 

instituic;oes bancarias bastante s61idas, bern capitalizadas, e capazes de aproveitar 

de forma agil e eficiente as oportunidades oferecidas pelo mercado. Por outro lado, 

sua eficiencia macroeconomica deixa muita a desejar, menos pela incapacidade das 

instituigoes do que pela persistencia de incentivos adversos ao crescimento. 

0 sistema financeiro hoje e composto hoje por grandes conglomerados, 

houve nos ultimos 10 a nos urn redugao muito grande do numero de bancos em 
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func;ao de fusoes, aquisic;oes e fah3ncias. Esta reduc;ao do numero de bancos, 

reduziu, significativamente tambem a classe bancaria. 

3.2.1. Terceirizac;ao em Atividades Basicas. 

As atividades basicas, foram as primeiras a ser terceirizadas, as empresas de 

limpeza e vigilancia, foram a vanguarda desse processo e na sequencia varias 

outras atividades tidas como servic;os menos especializados, tambem seguiram o 

mesmo caminho, sao eles: manutenc;ao de predios, manutenc;oes hidraulicas e 

eletricas , alarmes, telefonia, restaurantes e outros servic;os cuja mao de obra de e 

de nivel media. Todos estes servic;os passaram a ser desvinculados da 

administrayao direta e redirecionado para empresa especialistas nestes trabalhos, 

desta forma as grandes empresas nao mais contratam urn vigilante, mas uma 

empresa de vigilancia, que se responsabiliza, por todos os detalhes e pormenores, 

antes de responsabilidade da contratante. 

3.2.2. Terceirizac;ao em Atividades Meio. 

Atividades -meio sao aquelas que nao coincidem com os fins da empresa 

contratante. 

A terceirizac;ao nao deve ser usada para encobrir deficiencias ou alcanc;ar de 

forma imediata as metas de lucratividade das empresas, pois assim os objetivos 

estariam comprometidos. 

0 sistema bancario vern terceirizando de forma brutal suas atividades meio, 

como servic;os de expedic;ao, microfilmagem, almoxarifado, recrutamento e selec;ao, 
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graficas, servi9os de transporte; processamento de dados; cobran9a; sistemas de 

suporte, telemarketing, manuten9ao de equipamentos e auto atendimento, tambem 

uma parte de seus servi9os contabeis e juridicos ja se encontram em maos de 

terceiros, muitas vezes gerando conflitos entre os funcionarios internos e os 

terceirizados. 0 alto indice de terceiriza9ao chega a descaracterizar determinadas 

empresas, que quando procuradas pelo cliente sao direcionadas a outro local onde 

e realmente processado o servi9o ou produto fruto da reclama9ao do 

cliente/consumidor. Quando o cliente liga para algumas institui96es financeiras por 

exemplo para pedir informa9oes ou mesmo fazer uma reclamayao, sao direcionados 

para os sistemas de suporte "nos famosos 0800", que sao empresas contratadas e 

que na maioria das vezes nao satisfazem com suas respostas e solu96es. 

3.2.3. Terceiriza9ao em Atividades Fim. 

Se urn estabelecimento bancario contrata empresa de servi9os de 

vigilancia, trata-se de contrata9ao de atividades - basicas, mas se contrata empresa 

de servi9os de caixa trata-se de atividade - fim. Se urn colegio se vale de empresa 

de limpeza, a atividade contratada e basica, mas se contrata uma empresa de 

professores a situa9ao caracteriza-se como contratayao de atividade - fim, porque 

as aulas sao a finalidade do colegio. Sendo assim a atividade fim de uma empresa e 

o objetivo principal seja de uma industria, seja de urn banco ou outro tipo qualquer 

de atividade. 0 objetivo final de uma empresa nao pode ser terceirizado segundo a 

legisla9ao vigente, apenas as atividades - basicas e meio. 
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A ultima atividade ja terceirizada por muitas instituiyoes bancarias e 0 serviyO 

de compensayao, este sim, vern gerando grande polemica no meio financeiro, pelo 

seu aspecto sigiloso e por ser considerado atividade fim do sistema bancario. 

Vale lembrar que a terceirizayao das atividades-fim de uma empresa nao e 

permitida pela lei. Decisoes recentes como a do TST, que considera ilegal a 

terceirizayao dos serviyos de compensayao de cheques s6 reitera o que todos ja 

sabem. 0 problema e que alguns sabem, mas nao cumprem. 

3.3. IMPACTO DA TERCEIRIZA<;AO NAS RELA<;OES DE TRABALHO 

A Escala terceirizante, hoje esta presente em amplos setores da economia. 

Os setores mais atingidos sao: Vigilancia, transporte, telefonia, Administrayao de 

Pessoal, Manutenyao, Comunicayao Social, Juridico e outros. 

A supressao dos postos e os trabalhadores nao alocados nas terceiras 

provocam alem do desemprego, a necessidade de reestruturayao e reciclagem dos 

trabalhadores. Existem ainda os trabalhadores que uma vez alocados nas terceiras 

nao conseguem se adaptar a nova condiyao de trabalho e acabam saindo, 

engrossando ainda mais a fila dos desempregados. 

A diminuiyao da massa de empregos diretos acaba provocando uma 

significativa reduyao do numero de sindicalizados, abalando a estrutura e 

mobilizayao dos sindicatos, gerando assim uma certa paralisia na classe 

trabalhadora, que deixa de lutar por seus direitos para "garantir" seus empregos. 

Para os empresarios isso e muito vantajoso, pois de certa forma conseguem afastar 

de suas empresas o fantasma das greves. 

Jeronimo Souto Leiria, nao se faz de rogado ao afirmar: 
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Uma questao delicada, mas que, no momenta atual nao pode 
ser relegada a segundo plano, esta relacionada com os 
movimentos reivindicat6rios dos trabalhadores que, as vezes, 
acabam em operayoes do tipo "tartaruga" ou mesmo em 
paralisayoes. Em mais de uma ocasiao, ficou demonstrada a 
adequayao estrategica da terceirizayao. Desta forma, com os 
serviyos de vigilancia, telefonia, alimentayao, transporte, 
pessoal, entre outros, ja terceirizados, as empresas obt~m a 
agilidade necessaria para per fim a conflitos internos e 
externos. Com a contratayao de terceiros, portanto, e muito 
facil o controle da atividade-fim e de seu cronograma de 
produyao. (LEIRIA, 1995, P. 27 e 28). 

0 autor acima citado grande defensor da terceiriza9ao deixa bern claro em 

seu texto o quanto a terceiriza9ao pode desestruturar os direitos trabalhistas e a 

organiza9ao das classes trabalhadoras. 

As rela96es com os sindicatos, vern sofrendo grandes transforma96es, os 

grandes sindicatos como os metalurgicos, nao estao alheios os processos de 

terceiriza~o que vern sendo implantado na maioria das empresas e passaram a 

buscar junto aos funcionarios das novas empresas criar uma central de 

trabalhadores, para nao perder a for98 na hora da negocia9ao, pois as contribui96es 

sindicais que antes eram direcionadas para uma unica entidade sindical, passou a 

ser a ser pulverizadas em varias entidades pequenas e sem expressao na hora de 

negociar. Assim o novo modelo exige adaptabilidade por parte dos sindicatos. Na 

classe bancaria porem nao existe este processo, pois os funcionarios demitidos em 

fun9ao da terceiriza9ao, diminuem os numeros da categoria e os funcionarios das 

empresas prestadoras de servi9os, nao sao considerados bancarios, 

impossibilitando urn jun9ao dos sindicatos para pela uniao de for9as continuarem 

brigando pelos seus direitos e objetivos comuns. 
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0 Brasil possui aproximadamente 400 mil bancarios. Mas urn contingente 

correspondente a metade desse numero trabalha no sistema financeiro a margem 

dos direitos estabelecidos nos acordos coletivos: sao o trabalhadores terceirizados. 

Comerciarios, promotores de vendas, operadores de teleatendimento, 

securitarios, as denominac;oes variam, mas todos podem estar trabalhando em 

banco exercendo as func;oes de bancarios, mas sem o salario e os direitos da 

categoria. 

3.3.1. Reduc;ao dos postos de trabalho. 

0 motivo primeiro de toda terceirizac;ao e a reduc;ao de custos, ou melhor a 

reduc;ao de pessoal, esta reduc;ao esta intrinseca no processo. Em algumas 

situac;oes a troca de tecnologia para obtenc;ao de competitividade pode ate ser 

apontada como o principal objetivo, porem a maioria das empresas objetivam 

apenas reduzir custos, literalmente enxugar a maquina e isto gera necessariamente 

corte de pessoal. 

A terceirizac;ao atinge em cheio os empregos diretos, reduzindo-os de forma 

substancial, a comec;ar pela diminuic;ao de seus organogramas, diminuindo func;oes 

e eliminando varias func;oes de controle e parte da hierarquia da empresa. A 

criac;ao de novos postos nas terceirizadas nao chega a compensar os empregos 

extintos. A terceirizayao implica em aumento da rotatividade da mao-de-obra e 

conseqOente aumento do nivel de desemprego, num primeiro momento a empresa 

que opta pelo processo de terceirizayao tende a dispensar urn grande numero de 

funcionarios que serao substituidos pelos da terceirizada e embora as terceiras 
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contratem para atender seu novo cliente, nunca chegam a suprir os empregos 

extintos na terceirizac;ao. 0 choque cultural que ocorre entre os empregados e os 

terceirizados pode levar a urn desalinhamento dos objetivos da organizayao e 

conseqih~ncias ainda piores para o nivel de emprego. Alem de eliminar empregos, 

a terceirizayao vern reduzindo os beneficios dos trabalhadores junto as empresas 

prestadoras de servic;os em nivel preocupante. 

Sem se preocupar com os talentos humanos existentes em suas empresas, 

os empresarios quando decidem pela terceirizac;ao, acabam num primeiro momento, 

demitindo parte preciosa de sua equipe, na fase de reestruturac;ao ap6s a 

terceirizayao e que se dao conta disso, pois acabam tendo que contratar 

especialistas em determinadas areas. Diante disso conclui-se que o empresario que 

nao sabe demitir, tambem nao sabe contratar. 

Os pontos negatives para o trabalhador e como consequencia, para a 

sociedade e o aumento da rotatividade de trabalhadores, a reduyao dos direitos 

trabalhistas , o crescimento do mercado informal e do sub-emprego. 

FONTANELLA {1994, p.24); "Diminuir o quadro de pessoal e escolher 

fornecedores usando o menor prec;o, via de regra, coloca sob forte ameac;a o futuro 

da empresa". 

3.3.2. Reduc;ao Salarial. 

A reduc;ao dos salarios e outra consequencia visivel no processo de 

terceirizac;ao. Os trabalhadores diretos dispensados, tern urn poder aquisitivo em 

media maior que o trabalhador da terceira, salario este conquistado ao Iongo do 
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tempo atraves de negocia~oes e lutas, ja os terceirizados em sua maioria recebem 

urn salario bern menor, por nao pertencer a uma classe trabalhadora que seja 

organizada e que lute pela melhoria salarial destas empresas que prestam servi~os 

a outras. Estas empresas na maioria das vezes preferem trocar o funcionario a 

aumentar o salario para mante-lo, agravando o alto indice de rotatividade existentes 

nas terceiras. Assim o fechamento dos postos diretos e a contrata~ao de empresas 

terceirizadas, leva a uma queda do poder aquisitivo do trabalhador. Reduzindo a 

massa salarial como urn todo. A redu~ao da massa salarial tende a enfraquecer o 

poder de compra influenciando inclusive na economia como urn todo. 

0 aumento da rotatividade, provoca alem da queda dos salaries, a queda da 

qualidade dos servi~os prestados, pelo nao comprometimento desses funcionarios 

"passageiros". 

Nao valorizados e com uma baixa alto estima em fun~ao se sua posi~ao e 

baixos salaries dificilmente encontra-se funcionarios de terceiras com muito tempo 

de casa, estao sempre buscando outros horizontes e com isso acabam se 

prejudicando, pois nao se especializam para enfrentar o mercado de trabalho. 

3.3.3. Efeitos na qualifica~o da mao de obra. 

FONTANELLA, (1994, p.27); "Quanto mais se avan~a no campo das teorias e 

tecnicas administrativas, mais se verifica que o diferencial da empresa esta no fator 

humano, no comportamento de sua equipe de trabalho. De nada adianta contar com 

uma avan~ada tecnologia e instala~oes fisicas de primeira linha, se nao existirem 

pessoas qualificadas e engajadas nos objetivos da empresa". 
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A mao-de-obra qualificada, treinada e inteirada no processo da empresa e 

substituida por empresas terceirizadas que se dizem especialistas no seguimento 

em que prestam servic;o, porem sabe-se de antemao que a alta rotatividade dos 

trabalhadores das terceiras, faz com que estes nao cheguem a especializac;ao 

necessaria e oferecida pelas prestadoras, podendo a contratante ter o seu produto 

ou servic;os comprometidos. 

Enquanto a equipe direta da empresa esta engajada do processo produtivo, 

objetivando alcanc;ar a missao de fazer a empresa crescer, a escolha errada de urn 

parceiro na hora de terceirizar pode por tudo a perder, pois o perfil dos profissionais 

da terceira pode nao se adaptar as necessidades da contratante. E necessaria que 

se leve em conta que uma equipe pre-existente, recebera urn novo colaborador que 

e a terceira, onde podera haver ou nao uma adaptac;ao, e nisto pesa tambem o lado 

economico e financeiro. Os funcionarios diretos que permanecem na empresa, tern a 

partir do processo de terceirizac;ao que adotar uma nova postura dentro da empresa, 

pois os seus afazeres e responsabilidade sofrerao tambem grandes transformac;oes, 

assim como as grandes transformac;oes por que passara a empresa, seu perfil sera 

de muitas formas alterados. 0 papel de gestor na administrac;ao tradicional ja e 

bastante complexo, na terceirizac;ao passara a ser ainda maior. Onde o gestor fazia 

e mandava, agora tera que negociar, procurar e fazer, acrescendo e muito suas 

obrigac;oes e decisoes. 

As empresas ap6s o processo de terceirizayao, passam a buscar profissionais 

altamente especializados, para as func;oes remanescentes. Quem acompanha os 

processes de recrutamento e seleyao de pessoal nas empresas, sabe o quanto e 

dificil identificar urn profissional com formac;ao tecnica e experi€mcia consistente num 
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dado segmento da atividade industrial, comercial ou mesmo do setor de presta9ao 

de servi9os. 

3.4. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA TERCEIRIZA<;AO 

Neste item, vamos apresentar as vantagens e desvantagens da terceiriza9ao. 

3.4.1. Vantagens da terceiriza9ao 

Desenvolvimento economico; Possibilidade de estreitar o foco dos neg6cios 

da empresa na sua area de atua9ao; Redu9ao do esfor9o na realizayao das 

atividades - meio; Aumento da qualidade em virtude da "liberayao" da forya de 

trabalho para atuar em uma melhor gestao da qualidade; Redu9ao dos desperdicios 

- (de meios e metodos); Possibilidade de ganhos de flexibilidade produtiva e 

gerencial; Aumento da especializa9ao do servi9o; Possibilidade de realizar urn maior 

esforyo no treinamento e no desenvolvimento profissional dos empregados em 

atividade; Possibilidade de implantar processos de maior agilidade nas decisoes do 

"neg6cio foco"; Possibilidade de maior lucratividade em virtude de uma boa gestao 

contabil; Favorecimento na convivencia com uma "economia de mercado". 

(economia de escala; demanda maior: contrata, demanda menor: rescinde); 

Redu9ao dos niveis hierarquicos; Redu9ao do quadro direto de empregados; 

Diminuiyao do risco de sucateamento dos equipamentos, durante a recessao; 

Pulveriza9ao da a9ao Sindical; Melhor comunica9ao interna; Aumento da 

competitividade; Diminuiyao do corporativismo. 
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3.4.2. Desvantagens da T erceirizagao 

Risco "danos na imagem" organizacional em virtude do desemprego e nao 

absorgao da mao-de-obra na mesma proporgao; Perda do vinculo "saudavel" para 

com o empregado; Maior possibilidade de conflito com os sindicatos; Custo das 

demissoes que ocorrem na fase inicial; Resistemcias e conservadorismo por parte do 

corpo empresarial; Gradativa perda de contato com as atualizagoes da legislagao 

trabalhista; Dificuldade de aproveitamento dos empregados ja treinados; Custo em 

administrar as mudangas na estrutura do poder; Risco de a empresa ter que alocar 

pessoal proprio - e claro - para coordenar os contratos; Perda dos parametros de 

custos internos e visao reduzida (reducionismo por especializagao) dos processos 

s6cio-produtivos; Dificuldade de encontrar a parceria ideal; Aumento da dependencia 

de terceiros; Possibilidade de perda da identidade cultural da empresa, em Iongo 

prazo; Desconhecimento da Alta Administragao. 

3.5. ASPECTOS LEGAlS DA TERCEIRIZA<;AO 

0 Ministerio do Trabalho eo 6rgao Governamental responsavel por qualquer 

impace que possa ocorrer em relagao a terceirizagao nas empresas. A legislagao 

ainda nao e muito clara com relagao a terceirizagao, deixando muitas duvidas e as 

chamadas brechas da lei, desta forma os empresarios mais conservadores preferem 

nao terceirizar a ter problemas trabalhistas. Existem ja algumas leis que podem ser 

estudadas, com relagao a terceirizagao: 

• Lei 6019/74 (trabalho temporario); 

• Lei 7102/83 (servigos de vigilancia); 
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• CL T art. 455 ( consagra a responsabilidade solid aria do empreiteiro com 

o sub-empreiteiro, excluindo o proprietario); 

• Lei 8219/91 art. 30 (para as obrigac;oes previdenciarias a 

responsabilidade e solidaria, incluindo o proprietario); 

• Enunciado 256 sumula TST (vincula o empregado da empresa 

prestadora de servic;os como tomador); 

• Enunciado 331 sumula TST (vincula a contratac;ao de trabalhadores 

por empresa interposta). 

Existem muitos elementos que nos levam a uma reflexao sobre o Direito do 

Trabalho, Reduc;ao Salarial, Desmobilizayao Sindical, Alta rotatividade de mao de 

obra, levando a diminuic;ao do poder politico da classe trabalhadora. Com todas 

estas mudanyas os direitos trabalhistas tendem a sofrer grandes retrocessos. Com 

as novas condic;oes impostas pelo "progresso" a tendencia dos trabalhadores e de 

nao lutarem mais por seus direitos, por medo da repressao e principalmente do 

desemprego, fantasma de todos os tempos. 

Sao muitos os estudos doutrinarios do direito do trabalho sobre a questao da 

terceirizayao, artigos iniciados na Europa com a preocupac;ao originaria de evitar o 

que OS franceses denominaram marchandage, que e a intermediayao de mao-de

obra como expediente para contornar ou fraudar os direitos trabalhistas. 

Assim como argumento contrario a terceirizac;ao poderia destacar que; 

- Afeta o nucleo do contrato individual de trabalho CL T; 

- Reduz os direitos do empregado quanto a promoc;oes, salarios, fixayao na 

empresa e vantagens decorrentes de convenc;oes e acordos coletivos. 



29 

3.5.1. Processo de Concorrencia. 

Juridicamente as empresas terceirizadas devem ser idoneas ter capacidade 

economica, capital real, mao-de-obra regulada de acordo com a lei e se restringir a 

serviyos especializados. Os serviyos devem estar Jigados a atividade meio e nao a 

atividade fim. Deve-se buscar uma empresa qualificada e nao a que oferece menor 

custo. 

Quando a empresa se propuser a terceirizar tern que buscar urn parceiro que 

lhe ofereya no minimo urn serviyo igual ao que e feito na empresa, ou entao urn 

serviyo bern melhor. 

Deve-se estudar a hist6ria do terceiro e analisar a qualidade ou potencial de 

qualidade de seus serviyos. 

A T erceirizayao teoricamente s6 dara certo se as empresas contratantes 

tiverem ao seu lado empresas prestadoras de serviyos que estejam totalmente 

aliadas e integradas as suas necessidades, caso contrario fatalmente nao 

alcanyarao o sucesso desejado. Quando os trabalhos sao executados por uma 

empresa, esta tern total controle sobre o processo e se for necessaria para cumprir 

uma tarefa no prazo, podera lanyar mao de horarios extraordinarios e mutiroes com 

seus funcionarios, pois tern autoridade para isto. Esta situayao tern que estar muito 

bern esclarecida, quando a empresa decide terceirizar, pois a empresa contratante 

nao tera o mesmo poder sobre os funcionarios da terceira, por isso estes detalhes 

devem ser muito bern esclarecidos, quando for efetuado o contrato com a prestadora 

de serviyos, qualquer quebra de prazo pode comprometer a imagem da contratante. 
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3.5.2. Formalizayao dos Contratos. 

Para que a empresa nao saia prejudicada e nem prejudique a empresa com 

quem se propos a manter uma parceria de terceirizayao, se faz necessario urn 

contrato que deve ter urn aspecto formal e legal. 

Na da escolha da contratada, para que se possa garantir os resultados 

economicos, e viavel que se fa<;a urn estudo do porte do seu patrimonio e que se 

acompanhe na pratica suo idoneidade com o Estado e seus empregados. 

Depois de definido o prestador de servi<;o, a empresa contratante devera 

propor assinatura de urn contrato, para que se tenha urn aspecto formal da relayao 

entre as partes. A formaliza<;ao contratual torna-se urn instrumento de apoio e 

suporte da opera<;ao. 0 estabelecimento de regras de relacionamento entre as 

partes e uma base juridicamente adequada sao essenciais para o born termo do 

contrato. 

Tanto a contratante, quanto a contratada, tern que deixar bern claro onde 

corne<;a e onde termina suas responsabilidades, evitando assirn surpresas 

desagradaveis, quando o processo ja estiver em pleno andarnento. 

Alguns pontos basicos devern ser observados na caracteriza<;ao do 

documento, como: 

Observar o contrato social, definindo bern, as obriga<;oes e os direitos de 

cada uma das partes; 

Necessario se faz urn posicionarnento equilibrado para que nao ocorra 

subordina<;ao de uma parte ou outra; 
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Em vista da autonomia das empresas envolvidas, nao se deve detalhar 

clausulas contratuais, para que nao haja submissao de uma das partes, 

principalmente o prestador; 

Os contratos devem ter clausulas especificas sobre as responsabilidades 

trabalhistas, a fim de que os trabalhadores nao sejam prejudicados e a 

empresa contratante nao acabe arcando com o passivo trabalhista. 

Segundo GIOSA urn contrato deve ter a seguinte estrutura e itens especificos: 

• lntroduyao 

objetivo 

as partes envolvidas 

• Obriga9oes 

a participacao das partes 

• Prazo de Vigemcia 

• Pre9o no Periodo 

• Condiyaes de Reajuste 

• Forma de Pagamento 

• Execu9ao das Tarefas 

as tecnicas 

o uso de tecnologia 

o treinamento e desenvolvimento 

os parametros de medicao da qualidade 

• ltens de Controle/auditoria operacional 

• Forma de rescisao 

• Garantias 

• Riscos 



• Responsabilidades das partes 

• Repara~ao de eventuais danos 

como faze-lo 

• 0 foro 

a discussao das fides 

• As Assinaturas 

a data 

• As testemunhas 

3.5.3. Criac;ao de Passivo Trabalhista. 

duas no mfnimo (art 135 do C6digo Civil Comercial) 

(GIOSA, 1994, p. 56e57). 
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Passivo trabalhista consiste no conjunto das reclamat6rias trabalhistas, as 

quais se transformaram em uma grande preocupac;ao para os empresarios 

brasileiros, principalmente os que optaram pelo processo de terceirizac;ao em suas 

empresas. 

Muitas empresas hoje estao sendo arroladas junto com as prestadoras de 

servic;os em processos trabalhistas, pois se tornam co-responsaveis pelos 

problemas que surgem quando nao deixam claro em seus contratos o limite de sua 

responsabilidade. Na area bancaria encontra-se os caso mais polemicos e gritantes, 

pois muitos funcionarios de terceiras trabalham dentro dos bancos, lado a lado com 

funcionarios da instituiyao, com salarios diferenciados e direitos suprimidos. Ja se 

tern conhecimento de varias reclamac;oes na justic;a do trabalho com relayao ao fato 
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do terceirizado estar trabalhando lado a lado com o funcionario dos bancos e muitas 

vezes dentro da institui~o bancaria sem que seja reconhecido como bancario. A 

justic;a tern dado ganho de causa para os funcionarios de terceirizadas que 

trabalham nessas condic;oes, incluido-os na categoria bancaria e exigindo o 

pagamento dos direitos da categoria. 

Existe Ac;ao Civil Publica questionando a terceiriza~o de alguns bancos. 0 

Ministerio Publico do Trabalho esta questionando o processo de terceirizac;ao que 

determinado banco vern adotando para processamento de sua movimenta~o 

bancaria diaria. 0 banco vern recrutando trabalhadores atraves de empresa 

terceirizadas nas atividades relativas ao seu objetivo social, especialmente para 

recebimento de malotes das agencias bancarias, triagem de documentos bancarios, 

processamento e lanc;amento de dados de toda a movimentac;ao bancaria oriunda 

dos caixas automaticos e terminais de auto atendimento. Quase toda a atividade 

relativa ao processamento dos documentos movimentados dos caixas automaticos 

da instituic;ao e realizada por empregados terceirizados e quarteirizados, que no 

entanto se subordinam ao comando direto do banco. A denuncia foi apresentada 

pela Federac;ao do Empregados em Estabelecimentos Bancarios do Rio de Janeiro. 

A Delegacia do Trabalho, constatou a presenc;a de dezenas de trabalhadores sub 

contratados por empresas de terceirizac;ao que na verdade apenas fornecem mao 

de obra ao banco. Ha casos ainda mais graves em que as pr6prias terceirizadas 

contratam outras empresas de locac;ao de mao de obra. Embora o trabalhador 

preste servic;os diretamente ao banco, ha duas empresa interpostas entre ele seu 

real empregador. Com isto o empregado deixa de ter as garantias dos bancarios. Os 

pr6prios contratos celebrados por este banco com as terceirizadas demonstram que 
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na verdade eo proprio banco quem administra e controla os sub contratados. Tanto 

assim e que e 0 banco quem estabelece OS horarios de trabalho. Existem 

trabalhadores que ja passaram por varias empresas terceirizadas, mas estao 

trabalhando ha anos para o mesmo banco. No caso deste banco o Ministerio Publico 

do Trabalho ja constatou que as contratadas nao possuem qualquer especializa~o. 

e que os terceirizados prestam servic;os tipicamente bancarios, de forma 

subordinada, caracterizando a rela~o de trabalho. 

3.6. CONSEQUENCIAS DA TERCEIRIZA<;AO PARA AS ATIVIDADES FIM DO 

SISTEMA BANCARIO. 

Neste item serao apresentados pontos como, a nova estrutura ap6s a 

terceiriza~o; efeito no comportamento do perfil dos funcionarios; e a gera~o de 

expectativa negativa. 

3.6.1. Nova Estrutura Ap6s a T erceiriza~o. 

Assim como nos diversos setores da economia, tambem no setor financeiro, a 

terceirizac;ao chegou e se espalhou de forma irreversivel. lniciado o processo de 

terceirizac;ao, os bancos passaram por varios processos de mudanc;a da sua 

estrutura, suprimindo varios departamentos, retirando uma serie de diretorias e 

diminuindo as areas, realocando funcionarios, dispensando outros, tornando seus 
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organogramas enxutos e diminuindo drasticamente seus niveis hierarquicos. 

lnvestiu-se pesado na area de tecnologia, adquirindo programas que diminuem OS 

niveis de processamento e simplificam as tarefas. Procurando criar areas altamente 

especializadas para dar suporte. As agencias deixaram de ser agencias e passaram 

a ser pontos de vendas. Criaram-se os chamados nucleos de servic;os para tirar das 

agencias todo o trabalho burocratico agora dirigido para estes centros de 

processamento. Criaram-se nucleos de conciliac;ao de documentos e contabeis, 

onde grande parte dos trabalhadores, sao de empresas terceirizadas, porem estes 

terceirizados acabam se reportando diretamente aos funcionarios diretos, quando 

necessitam de informac;Qes das quais estes nao tern acesso, embora trabalhem 

manuseando diretamente e diariamente os documentos. 

Tornou-se com a terceiriza<;ao de diversas areas, muito mais dificil o acesso a 

solicitac;oes dos clientes, que chegam a demorar o dobra do tempo para serem 

atendidos. 

3.6.2. Efeito no Comportamento do Perfil dos Funcionarios. 

0 estresse causado pelas mudanc;as implantadas e na maioria das vezes de 

forma nao planejada junto ao corpo funcional, impoe urn perfil de equipe diferente. A 

redefini<;ao da maneira de trabalhar, aliado a automa<;ao, a programas de qualidade 

total e outras tecnicas de desenvolvimento organizacional, transforma a empresa e 

conseqOentemente seus funcionarios. 0 impacto causado pelas demissoes gera urn 

clima de desconfianc;a e inseguranc;a, que podem desestabilizar o andamento dos 
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trabalhos, transformando os remanescentes em pessoas individualistas, que evitam 

os trabalhos em equipes por medo de perderem suas vagas. 0 aumento na pressao 

por parte de produ~o e de avaliagoes semestrais, levam o trabalhador ao limite de 

sua capacidade produtiva, isto posto, faz com que os funcionarios tenham uma 

dificuldade imensa de adaptagao da nova estrutura, o que pode atrasar ainda mais 

as expectativas de mudanya da empresa. 

Num primeiro momento, urn alivio muito grande toma conta de todos aqueles 

que permaneceram na organiza~o ap6s as mudanyas. 

Num segundo momento, ocorre uma necessidade muito grande de absorver 

novas tarefas ou de adaptar-se a nova realidade. Comeya o momento de arrumar a 

casa e superar o medo e a inseguranya causados pelo processo. 

FONTANELLA (1994, p.15)" Vivemos num mundo onde a velocidade da 

mudanya e vertiginosa, e por esta peculiaridade, muitas vezes perdemos-nos, 

ficando com a sensagao do caos, da ruptura total de valores". 

FONTANELLA (1994, p. 15-16) "Estamos, de fato vivendo numa epoca, 

onde o todo se fragmenta sucessivas vezes, atraves da rapidez com que se 

quebram os paradigmas. A confusao do cenario, entretanto, tern levado as pessoas 

a uma busca do que e verdadeiro, do que e etico, do que e legal. Ter coragem de 

dar urn novo sentido a vida, depende de agoes coletivas- parcerias." 

3.6.3. Gera~o de Expectativa Negativa. 

0 trabalhador terceirizado nao se sente parte do time, levando-o a 

desmotiva~o. o fato de nao ser considerado parte da equipe nem pelos outros 
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empregados e nem por ele mesmo, provoca uma baixa estima que acaba por 

influenciar na diminuiyao da produtividade. Acaba formando-se uma barreira entre o 

trabalhador direto e o da terceirizada, gerando uma expectativa negativa para 

ambos, urn por nao se sentir valorizado e o outro por se sentir ameayado. 0 trabalho 

em equipe deixa de existir e cada urn procura individualmente fazer a sua parte para 

garantir a sua vaga, quando o trabalho e desenvolvido em ambientes diferentes o 

impacto e menor, mas quando os terceirizados e trabalhadores diretos dividem o 

mesmo ambiente o clima torna-se quase que insustentavel e a expectativa em torno 

do resultado desse trabalhado alem de ruim para os trabalhadores pode se tornar 

ainda pior para a empresa. 

Depois da reestruturayao, vern a calmaria e com ela urn espayo para pensar e 

questionar as consequencias de toda a mudanya e os chamados sobreviventes, 

podem perceber e analisar as suas chances dentro da nova empresa. 0 que 

normalmente ocorre e urn aumento de atribuiyoes e uma diminuiyao das chances de 

crescimento. lsto posto pode causar no trabalhador uma profunda frustrayao, por 

visualizar cada vez mais Ionge seu sonhado crescimento profissional. A frustrayao 

do ideal pode desencadear urn processo de inveja organizacional. Este processo 

pode ser extremamente prejudicial para a organizayao dependendo do tipo de 

negociayao feita por este empregado, que pode querer tirar proveito proprio de 

situayees controladas por ele. 
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3.7.ASPECTOS RELACIONADOS AO SIGILO E A ETICA. 

Neste item sera apresentado o aspecto juridico do sigilo bancario e a etica 

como fator fundamental no setor . 

3. 7 .1. 0 Aspecto Juridico do Sigilo Bancario. 

No Brasil o sigilo bancario sempre foi questao delicada. Historicamente 

tratado como urn dogma, e ainda hoje defendido, pela maioria dos doutrinadores, 

como urn direito absoluto, decorrente do direito a privacidade e inviolabilidade de 

dados pessoais, previstos no art 5o incisos X e XII, da constituiyao Federal. E uma 

obrigac;ao prevista na Lei 4.595/64, recepcionada pela constituiyao de 1988 como lei 

complementar. 

Entende-se por sigilo bancario o dever das instituic;oes financeiras e dos 

bancos de manter em segredo as informac;oes que recebem de seus clientes acerca 

de seus bens, neg6cios e atividades. 

A Lei Complementar no 105 de 10/01/2001 "anexo II" dispoe sabre o sigilo das 

operac;oes de instituic;oes financeiras. 

As excec;oes ao sigilo bancario estao reguladas nos paragrafos do art. 38 da 

lei 4.595, que permite o acesso as informac;oes mediante requisiyao judicial, quando 

da necessidade das mesmas no processo e para vistas somente as partes. 

0 poder Legislative pode requisitar informac;oes ao Banco Central e demais 

instituic;oes financeiras publicas e nao necessita observar segredo sabre elas, 

apenas se assim o requerer a instituiyao financeira que as forneceu. 
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As Comissoes Parlamentares de lnquerito, desde que fundamentem seu 

pedido e obtenham o quorum necessaria entre os seus integrantes, tern permissao 

para proceder ao exame de dados protegidos pelo sigilo bancario. 

0 C6digo Tributario Nacional dispoe, tambem, sabre o sigilo bancario e o 

disposto no seu art. 197, inciso II obriga as institui96es financeiras a fornecerem ao 

fisco dados que este necessite. 0 paragrafo (mica, entretanto, do mesmo artigo, 

desobriga aos informantes legalmente impedidos de divulgar informa96es obtidas 

durante o exercicio de suas atividades profissionais. 0 legislador cuidou de 

preservar, portanto, o sigilo bancario, mas nao estabeleceu criterios para o 

discernimento entre os dais tipos de informa96es: as protegidas pelo sigilo e as nao 

protegidas. 

Embora a Lei complementar no 75, permita que o Ministerio Publico obtenha 

informa96es que necessite sem a interven9ao judicial, tem-se que o sigilo bancario e 

urn direito do individuo de preservar sua intimidade, assim sendo nao deve o 6rgao 

publico requerer dados sigilosos sem antes obter autoriza9ao judicial. 

lmportante que se considere com rela9ao ao sigilo bancario e que este sendo 

uma garantia constitucional deve ser respeitado como parte da seguran9a individual, 

social e economica. 

A OAB nacional, bern como outras entidades, vern se mostrando contrarios e 

preocupados com o decreta numero 4.489 de 28/11/2002. por considera-lo 

inconstitucional, consideram que o decreta vern macular o processo legislativo da lei 

suprema e infringir os direitos fundamentais dos cidadao, pais permite o acesso 

indiscriminado da Receita Federal as movimenta96es bancarias em valores acima 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais para pessoas fisicas) e R$ 10.000,00 (dez mil reais 
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para pessoas juridicas). 0 decreta vern criar elementos de intranqUilidade, inclusive 

para os bans contribuintes que nao mais terao a protec;ao do mais tecnico e justa 

dos poderes. 

E evidente a inconstitucionalidade da transferencia da guarda do sigilo 

bancario para a Receita Federal, passando a dispor de informac;oes, que apenas em 

caso de suspeita de praticas ilicitas contra os contribuintes e mediante autorizac;ao 

do poder judiciario, poderia obter. 

A vida financeira faz parte da privacidade do cidadao. Todos os povos cultos 

do planeta protegem esse bern. Aquele que desrespeita a privacidade de outrem 

comete crime e se sujeita a perdas e danos. Uma das muitas e talvez a mais simples 

das razoes que justificam esse cuidado e a seguranya pessoal do cidadao. Apenas 

em casas excepcionalmente graves e em qualquer circunstancia, sempre precedido 

do devido processo legal, onde seja garantido o amplo direito de defesa, se permite, 

por via de exclusiva e indispensavel ordem judicial previa, a quebra do sigilo 

bancario do cidadao. 0 decreta 4.489 com o objetivo de combater a pratica de 

sonegac;ao e de outros crimes, deferiu aos burocratas da Receita Federal urn 

inconstitucional poder de quebrar sigilo bancario de quem, par suposic;ao deles, 

possa ser delinquente, sem a permissao da lei garantida pela constituic;ao. 

Nossa legislayao protege todas as operac;oes com o sigilo bancario, mas, 

como pensar em sigilo se a vida cadastral e ate a movimentayao financeira sao 

constantemente acessadas por estranhos? 0 perigo desse acesso ja foi comprovado 

nas paginas policiais, com a clonagem de cartoes e desvio de dinheiro pela internet. 

Tambem tern sido motivo de preocupayao resoluc;oes do Banco Central, como a que 

criou o correspondente bancario. 0 objetivo inicial era levar o credito a comunidades 
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afastadas dos grandes centros. 0 problema e que hoje 98% desses 

correspondentes encontram-se em grandes cidades. Com isso, milhares de lotericas 

assumiram func;:oes bancarias, sem o devido investimento em seguranc;:a, 

treinamento e remunerac;:ao de funcionarios. E o sigilo como fica? 

3.7.2. Etica como Fator Fundamental no Setor Bancario. 

Etica pode ser conceituada como o estudo dos juizos de apreciac;:ao que se 

referem a conduta humana suscetivel de qualificac;:ao do ponto de vista do bern e do 

mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja do modo absoluto. 

A Etica encara a virtude como pratica do bern e esta como promotora da 

felicidade dos seres, quer individualmente ou coletivamente, onde sao avaliados os 

desempenhos humanos em relac;:ao as normas comportamentais pertinentes. 

Etica e urn tratado da filosofia que estuda os valores e os ideais da conduta 

humana. Sao principios morais a serem observados ao Iongo da vida e no exercicio 

de uma profissao. Etica seria entao uma especie de teoria sobre a pratica moral, 

uma reflexao te6rica que analisa e critica os fundamentos e principios que regem urn 

determinado sistema moral. 

Nao se pode exigir da etica. Esperar prova absoluta dos principios gerais ou 

certeza objetiva de julgamentos morais especificos, 0 importante e a busca de boas 

razoes para a opc;:ao moral. Nos dias atuais o pensamento etico moderno esta sendo 

abordado com muita frequencia e para que urn ser humano se socialize melhor ele 

precisa ter uma conduta baseada no respeito com a sociedade. 
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Com a globalizac;ao a responsabilidade etica esta sendo cada vez mais 

discutida, porque a sociedade esta exigindo mais transparencia e mais respeito. 

Vivemos num mundo de muitas diversidades e principalmente desigualdades 

sociais, culturais e economicas, estes fatos criam diferentes comportamentos 

humanos. 0 capitalismo selvagem faz com que as pessoas se tornem individualistas 

e ignorem regras basicas do convivio em sociedade como e a etica. Para ser etico 

hoje cabe a cada urn assumir seu papel de cidadao. 

A evoluc;ao da reflexao etica nos ultimos cern anos seguiu estas linhas: 

- Gradual afastamento do contrato de trabalho de uma 16gica privatista, para 

seu inserimento em urn sistema global; 

- Gradual afastamento desta materia da questao que se relaciona a 

mercadoria para a questao que envolvesse as pessoas, sua existencia e suas 

familias; 

- Como conseqOencia disto nota-se a necessidade de urn juizo etico, se bern 

que sempre provis6rio, no sentido de que necessita de uma atualizac;ao constante, 

que siga a evoluc;ao da realidade economica. 

Nestes ultimos anos, o mercado de trabalho registra uma serie de 

transformac;oes de tal consistencia que esta exigindo uma avaliac;ao etica. E preciso 

investigar as conseqOencias que pode ter sabre a vida das pessoas e sabre os 

valores da existencia individual e social. 

A etica no setor bancario e alga fundamental, cada instituic;ao exige de seus 

funcionarios, que estes sigam urn rigido c6digo de etica profissional, "anexo Ill", e 

fundamental para o setor que este c6digo seja seguido, paise a forma de se evitar 

vazamento de informac;oes sigilosas, ou a apropriac;ao indebita de informac;oes 



43 

confidenciais para uso proprio ou para favorecer alguem de seu interesse. A etica 

aplicada no setor bancario esta em cheque com o advento da terceiriza~o, visto 

que o que se pratica internamente nao pode por forc;a de lei ou penalidades exigido 

dos prestadores e seus funcionarios, nao e passive! de fiscaliza~o pelas empresas 

contratantes e embora este item tao importante para o setor bancario possa ser 

especificado nos contratos firmados, nao se pode garantir que este sera seguido, 

como a contratante pode ter certeza que os dados disponibilizados para as terceiras 

nao estao sendo repassados para a concorrencia. A etica nos dias atuais tao 

importante, pode nao permanecer com os funcionarios demitidos das instituic;oes 

apos a terceirizac;ao, que podem usar de dados obtidos quando atuante para 

proveito proprio depois de afastados. A venda de informac;Oes sigilosas e uma 

pratica perigosa, mas existentes. 
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4. CONSIDERACOES FINAlS 

0 avan~o da terceirizayao, com a conseqOente precarizayao da mao de obra, 

vern assombrando o setor bancario ha anos. Unidades tern sido extintas de urn dia 

para outro, com suas fun~oes transferidas para empresas "terceiras". Outras vao 

definhando pouco a pouco, sem falar nos casos em que a terceirizayao e introduzida 

como urn virus, quando se ve, ja dominou todo o setor, com os poucos bancarios 

que restaram contando seus minutos finais. 0 avan~o e gradual, mas continuo: no 

tele-atendimento, operayao final no auto-atendimento, servi~os de contabilidade e 

informatica e chegando, inclusive, a compensa~ao! A cada momenta mudam as 

justificativas: "otimizayao de processo", "foco no neg6cio", "gestao modern a de mao

de-obra","busca de parcerias estrategicas", sempre de acordo com a nova teoria 

administrativa da moda. Mas o que vale mesmo e a velha maxima: reduyao dos 

custos e maximiza~ao dos Iueras. Resumindo, a terceiriza~ao serve e para permitir o 

rebaixamento da condiyao social dos trabalhadores, fugindo da obriga~ao de 

cumprimento das Conven~oes Coletivas, alem de dificultar a organizayao das 

categorias. 

A etica rigidamente cobrada dos funcionarios dos bancos com rela~ao ao 

sigilo e a utiliza~ao de informa~oes privilegiadas, que podem levar inclusive a 

demissao por justa causa, nao podem ser cobrada dos funcionarios das terceiras, 

pois estao fora do alcance dos processes internos de investigayao e penalidades. 

A vulnerabilidade dos dados manuseados por terceiros e imensa e os bancos 

nao tern como impedir que estas informa~oes sejam repassadas e utilizadas de 

forma indevida, este controle foge do seu alcance, pois por mais que os contratos 



45 

prevejam a manutem;ao do sigilo das informa<;oes e dados manuseados, o rigoroso 

c6digo de etica aplicados aos funcionarios diretos dos bancos nao alcan<;am os 

terceirizados, deixando as informa<;oes vulneniveis e ao alcance de todos. 

0 sigilo tao protegido pela lei, direito fundamental do cidadao, exposto por urn 

sistema que nao consegue protege-lo, pois desconhece o nivel de etica e 

comprometimento de quem os manuseia. Demonstramos como a mudanya no 

cenario economico e a invasao da terceiriza<;ao no sistema bancario nos deixa a 

merce da ganancia financeira, que entre proteger seus clientes, assegurando-lhes o 

sigilo de suas informa<;oes e proteger seus interesses, banqueiros nao vacilam em 

terceirizar ate o que a lei nao permite. Assim a terceiriza<;ao no sistema bancario 

expoe o cliente e banaliza o sigilo. 

Como profissional do sistema financeiro, este trabalho contribuiu para 

reafirmar nossa opiniao ja formada sobre a terceiriza<;ao, que no sistema financeiro, 

tern trazido mais problemas que contribuiyao, quando avanya alem dos servi<;os 

basicos. A credibilidade do setor criada ao Iongo dos ultimos 30 anos come<;a a ruir. 

Ficou claro durante as pesquisas e sites visitados que a maior parte das 

terceiriza<;oes em atividades fim do sistema bancario e apenas uma fraude uma 

forma de burlar as leis trabalhistas, por isso tantos processes correm na justiya do 

trabalho de profissionais que atuam dentro das institui<;oes financeiras, embora 

sejam funcionarios de empresas terceirizadas. 

Desta forma esperamos que nossa preocupa<;ao possa servir de meio para 

diminuir ou quem sabe ate frear os riscos crescente da terceiriza<;ao bancaria. 
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6. ANEXOS 
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Anexo - I - Enunciado N° 331 do TST 
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DE PRESTACAO DE SERVICOS - LEGALIDADE - REVISAO DO 

ENUNCIADO N° 256 

I - A contratac;ao de trabalhadores por empresa interposta e ilegal, 

formando-se o vinculo diretamente como tomador dos servic;os, salvo no caso de 

trabalho temporario (lei no 6019, de 31.01.74). 

II - A contratac;ao irregular de trabalhador, atraves de empresa 

interposta, nao gera, vinculo de emprego com ao 6rgaos da Administrac;ao Publica 

Direta, lndireta ou Fundacional (Art. 37,11., da Constituic;ao da Republica). 

Ill - Nao forma vinculo de emprego com o tomador a contratac;ao de 

serviyos de vigilancia (Lei no 7102 de 20/06/83), de conservayao de limpeza, bern 

como a de servic;os especializados ligados a atividade - meio - do tomador, desde 

que inexistente a pessoalidade e a subordinac;ao direta. 

IV - 0 inadimplemento das obrigac;oes trabalhistas, por parte do 

empregador, implica na responsabilidade subsidiaria do tomador dos servic;os 

quanto aquelas obrigac;oes, desde que este tenha participado da relac;ao processual 

e conste tambem do titulo executivo judicial. 

A Resoluc;ao no 96/2000 alterou o item IV do enunciado 331 para a seguinte 

redayao; 

IV - 0 inadimplemento das obrigac;oes trabalhistas, por parte do 

empregador, implica na responsabilidade subsidiaria do tomador dos servic;os, 

quanto aquelas obrigac;oes, inclusive quanto aos 6rgaos da administrac;ao direta, 

das autarquias, das fundac;oes e das sociedades de economia mista, desde que 
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hajam participado da rela~o processual e constem do titulo executivo judicial (artigo 

71 da Lei no 8666/93). 
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Anexo - II - LEI COMPLEMENTAR No 105, DE 10.01.2001. 



LEI COMPLEMENTAR N° 105 

DE 10 DE JANEIRO DE 2001 

52 

Dispoe sobre o sigilo das operac;oes de instituic;oes financeiras e da outras 

providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA. 

Fac;o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 

Complementar: 

Art. 1 o - As instituic;oes financeiras conservarao sigilo em suas operac;oes ativas e 

passivas e servic;os prestados. 

§ 1Q Sao consideradas instituic;oes financeiras, para os efeitos desta lei 

Complementar: 

I - os bancos de qualquer especie; 

II - distribuidoras de valores mobiliarios; 

Ill- corretoras de cambia e de valores mobiliarios; 

IV- sociedades de credito, financiamento e investimentos; 

V - sociedades de credito imobiliario; 

VI - administradoras de cartoes de credito; 

VII - sociedades de arrendamento mercantil; 

VIII - administradoras de mercado de balcao organizado; 



53 

IX - cooperativas de credito; 

X - associayoes de poupanya e emprestimo; 

XI - balsas de valores e de mercadorias e futuros; 

XII - entidades de liquidayao e compensayao; 

XIII - outras sociedades que, em razao da natureza de suas operayoes, assim 

venham a ser consideradas pelo Conselho Monetario Nacional. 

§ 22 As empresas de fomento comercial ou factoring, para os efeitos desta Lei 

Complementar, obedecerao as normas aplicaveis as instituiyoes financeiras 

previstas no § 12. 

§ 32 Nao constitui violayao do dever de sigilo: 

I - a troca de informayoes entre instituiyoes financeiras, para fins cadastrais, 

inclusive por intermedio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo 

Conselho Monetario Nacional e pelo Banco Central do Brasil; 

II - o fornecimento de informayoes constantes de cadastro de emitentes de cheques 

sem provisao de fundos e de devedores inadimplentes, a entidades de proteyao ao 

credito, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetario Nacional e pelo 

Banco Central do Brasil; 

Ill - o fornecimento das informayoes de que trata o § 22 do art. 11 da Lei n° 9.311, 

de 24 de outubro de 1996; 

IV - a comunicayao, as autoridades competentes, da pratica de ilicitos penais ou 

administrativos, abrangendo o fornecimento de informayaes sobre operayaes que 

envolvam recursos provenientes de qualquer pratica criminosa; 
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V - a revelac;ao de informac;oes sigilosas com o consentimento expresso dos 

interessados; 

VI - a prestac;ao de informac;oes nos termos e condic;oes estabelecidas nos artigos 

22, 32, 42, 52, 62, 72 e 9 desta Lei Complementar. 

§ 42 A quebra de sigilo podera ser decretada, quando necessaria para apurac;ao de 

ocorrencia de qualquer ilicito, em qualquer fase do inquerito ou do processo judicial, 

e especialmente nos seguintes crimes: 

I - de terrorismo; 

II - de trafico ilicito de substancias entorpecentes ou drogas afins; 

Ill - de contrabando ou trafico de armas, muniy6es ou material destinado a sua 

produc;ao; 

IV - de extorsao mediante seqOestro; 

V - contra o sistema financeiro nacional; 

VI - contra a Administrayao Publica; 

VII - contra a ordem tributaria e a previdencia social; 

VIII - lavagem de dinheiro ou ocultayao de bens, direitos e valores; 

IX - praticado por organizayao criminosa. 

Art. 2° - 0 dever de sigilo e extensivo ao Banco Central do Brasil, em relac;ao as 

operac;oes que realizar e as informac;oes que obtiver no exercicio de suas 

atribuiy6es. 
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§ 12 0 sigilo, inclusive quanta a contas de depositos, aplicac;oes e investimentos 

mantidos em instituic;oes financeiras, nao pode ser oposto ao Banco Central do 

Brasil: 

I - no desempenho de suas func;oes de fiscalizac;ao, compreendendo a apurayao, a 

qualquer tempo, de ilicitos praticados por controladores, administradores, membros 

de conselhos estatutarios, gerentes, mandatarios e prepostos de instituic;Oes 

financeiras; 

II - ao proceder a inquerito em instituic;ao financeira submetida a regime especial. 

§ 22 As comissoes encarregadas dos inqueritos a que se refere o inciso II do § 12 

poderao examinar quaisquer documentos relativos a bens, direitos e obrigac;oes das 

instituic;oes financeiras, de seus controladores, administradores, membros de 

conselhos estatutarios, gerentes, mandatarios e prepostos, inclusive contas 

correntes e operac;Oes com outras instituic;oes financeiras. 

§ 32 0 disposto neste artigo aplica-se a Comissao de Valores Mobiliarios, quando se 

tratar de fiscalizayao de operac;Oes e servic;os no mercado de valores mobiliarios, 

inclusive nas instituic;oes financeiras que sejam companhias abertas. 

§ 42 0 Banco Central do Brasil e a Comissao de Valores Mobiliarios, em suas areas 

de competencia, poderao firmar convenios: 
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I - com outros 6rgaos publicos fiscalizadores de institui~oes financeiras, objetivando 

a realiza~ao de fiscaliza¢es conjuntas, observadas as respectivas competencias; 

II - com bancos centrais ou entidades fiscalizadoras de outros paises, objetivando: 

a)a fiscaliza~o de filiais e subsidiarias de institui~oes financeiras estrangeiras, em 

funcionamento no Brasil e de filiais e subsidiarias, no exterior, de institui~oes 

financeiras brasileiras; 

b )a coopera~ao mutua e o intercambio de informa~oes para a investiga~ao de 

atividades ou opera¢es que impliquem aplica~o. negocia~o. oculta~o ou 

transferencia de ativos financeiros e de valores mobiliarios relacionados com a 

pratica de condutas ilicitas. 

§ 52 0 dever de sigilo de que trata esta Lei Complementar estende-se aos 6rgaos 

fiscalizadores mencionados no § 42 e a seus agentes. 

§ 62 0 Banco Central do Brasil, a Comissao de Valores Mobiliarios e os demais 

6rgaos de fiscaliza~o. nas areas de suas atribui¢es, fornecerao ao Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras- COAF, de que trata o art. 14 da Lei n2 9.613, 

de 3 de mar~ de 1998, as informa~6es cadastrais e de movimento de valores 

relatives as opera~oes previstas no inciso I do art. 11 da referida Lei. 

Art. 3° - Serao prestadas pelo Banco Central do Brasil, pela Comissao de Valores 

Mobiliarios e pelas institui~oes financeiras as informa~oes ordenadas pelo Poder 

Judiciario, preservado o seu carater sigiloso mediante acesso restrito as partes, que 

delas nao poderao servir-se para fins estranhos a lide. 
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§ 1Q Dependem de previa autorizac;ao do Poder Judiciario a prestac;ao de 

informac;oes e o fornecimento de documentos sigilosos solicitados por comissao de 

inquerito administrativo destinada a apurar responsabilidade de servidor publico por 

infrayao praticada no exercicio de suas atribuiyaes, ou que tenha relayao com as 

atribuiyaes do cargo em que se encontre investido. 

§ 2Q Nas hip6teses do § 1Q, o requerimento de quebra de sigilo independe da 

existencia de processo judicial em curso. 

§ 3Q Alem dos casas previstos neste artigo o Banco Central do Brasil e a Comissao 

de Valores Mobiliarios fornecerao a Advocacia-Geral da Uniao as informac;oes e OS 

documentos necessarios a defesa da Uniao nas ac;oes em que seja parte. 

Art. 4° - 0 Banco Central do Brasil e a Comissao de Valores Mobiliarios, nas areas 

de suas atribuic;oes, e as instituic;oes financeiras fornecerao ao Poder Legislativo 

Federal as informac;oes e os documentos sigilosos que, fundamentadamente, se 

fizerem necessarios ao exercicio de suas respectivas competencias constitucionais e 

leg a is. 

§ 1Q As comissoes parlamentares de inquerito, no exercicio de sua competencia 

constitucional e legal de ampla investigac;ao, obterao as informac;oes e documentos 

sigilosos de que necessitarem, diretamente das instituic;oes financeiras, ou por 

intermedio do Banco Central do Brasil ou da Comissao de Valores Mobiliarios. 
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§ 22 As solicitac;oes de que trata este artigo deverao ser previamente aprovadas pelo 

Plenario da Camara dos Oeputados, do Senado Federal, ou do plenario de suas 

respectivas comissoes parlamentares de inquerito. 

Art. 5° - 0 Poder Executivo disciplinara, inclusive quanto a periodicidade e aos 

limites de valor, os criterios segundo os quais as instituic;Oes financeiras informarao a 

administrac;ao tributaria da Uniao, as operac;oes financeiras efetuadas pelos usuarios 

de seus servic;os. ill 

§ 12 Consideram-se operac;Oes financeiras, para os efeitos deste artigo: 

I - depositos a vista e a prazo, inclusive em conta de poupanc;a; 

II - pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques; 

Ill - emissao de ordens de credito ou documentos assemelhados; 

IV- resgates em contas de depositos a vista ou a prazo, inclusive de poupanc;a; 

v- contratos de mutuo; 

VI - descontos de duplicatas, notas promissorias e outros tftulos de credito; 

VII - aquisic;oes e vendas de titulos de renda fixa ou variavel; 

VIII - aplicac;Oes em fundos de investimentos; 

IX - aquisic;oes de moeda estrangeira; 

X - conversoes de moeda estrangeira em moeda nacional; 

XI - transferencias de moeda e outros valores para o exterior; 

XII - operac;oes com ouro, ativo financeiro; 
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XIII - opera9oes com cartao de credito; 

XIV - opera9oes de arrendamento mercantil; e 

XV - quaisquer outras opera9oes de natureza semelhante que venham a ser 

autorizadas pelo Banco Central do Brasil, Comissao de Valores Mobiliarios ou outro 

6rgao competente. 

§ 22 As inforrnayaes transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ao a 

informes relacionados com a identificayao dos titulares das opera9oes e os 

montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inseryao de qualquer 

elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir 

deles efetuados. 

§ 32 Nao se incluem entre as informa9oes de que trata este artigo as opera9oes 

financeiras efetuadas pelas administra9oes direta e indireta da Uniao, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municipios. 

§ 42 Recebidas as inforrna96es de que trata este artigo, se detectados indicios de 

falhas, incorre9oes ou omissoes, ou de cometimento de iHcito fiscal, a autoridade 

interessada podera requisitar as inforrna96es e os documentos de que necessitar, 

bern como realizar fiscalizayao ou auditoria para a adequada apurayao dos fatos. 

§ 52 As informa9oes a que refere este artigo serao conservadas sob sigilo fiscal, na 

forma da legisla9ao em vigor. 
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Art. 6° - As autoridades e os agentes fiscais tributarios da Uniao, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municipios somente poderao examinar documentos, livros e 

registros de instituic;oes financeiras, inclusive os referentes a contas de dep6sitos e 

aplicac;oas financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou 

procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensaveis pela 

autoridade administrativa competente. ill 

Paragrafo unico. 0 resultado dos exames, as informac;oes e os documentos a que se 

refere este artigo serao conservados em sigilo, observada a legislac;ao tributaria. 

(1)- Decreto 3724/2001 DOU 11/01/2001 Pag. 3 (E)- Regulamentayao. 

Art. 7° - Sem prejuizo do disposto no § 32 do art. 22, a Comissao de Valores 

Mobiliarios, instaurado inquerito administrativo, podera solicitar a autoridade 

judiciaria competente o levantamento do sigilo junto as instituic;oes financeiras de 

informac;Oes e documentos relativos a bens, direitos e obrigac;oes de pessoa fisica 

ou juridica submetida ao seu poder disciplinar. 

Paragrafo unico. 0 Banco Central do Brasil e a Comissao de Valores Mobiliarios, 

manterao permanente intercambio de informac;oes acerca dos resultados das 

inspec;oes que realizarem, dos inqueritos que instaurarem e das penalidades que 

aplicarem, sempre que as informac;oes forem necessarias ao desempenho de suas 

atividades. 
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Art. 8° - 0 cumprimento das exigemcias e formalidades previstas nos artigos 42, 62 e 

72 , sera expressamente declarado pelas autoridades competentes nas solicita96es 

dirigidas ao Banco Central do Brasil, a Comissao de Valores Mobiliarios ou as 

institui96es financeiras. 

Art. 9° - Quando, no exercicio de suas atribui96es, o Banco Central do Brasil e a 

Comissao de Valores Mobiliarios verificarem a ocorrencia de crime definido em lei 

como de a98o publica, ou indicios da pratica de tais crimes, informarao ao Ministerio 

Publico, juntando a comunica9ao os documentos necessarios a apura9ao ou 

comprova98o dos fatos. 

§ 12 A comunica9ao de que trata este artigo sera efetuada pelos Presidentes do 

Banco Central do Brasil e da Comissao de Valores Mobiliarios, admitida delega98o 

de competencia, no prazo maximo de quinze dias, a contar do recebimento do 

processo, com manifesta9ao dos respectivos servi9os juridicos. 

§ 22 lndependentemente do disposto no caput deste artigo, o Banco Central do 

Brasil e a Comissao de Valores Mobiliarios comunicarao aos 6rgaos publicos 

competentes as irregularidades e os ilicitos administrativos de que tenham 

conhecimento, ou indicios de sua pratica, anexando os documentos pertinentes. 

Art. 1 0° - A quebra de sigilo, fora das hip6teses autorizadas nesta Lei 

Complementar, constitui crime e sujeita os responsaveis a pena de reclusao, de urn 
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a quatro anos, e multa, aplicando-se, no que couber, o C6digo Penal, sem prejuizo 

de outras sanc;oes cabiveis. 

Paragrafo (mico. lncorre nas mesmas penas quem omitir, retardar injustificadamente 

ou prestar falsamente as informac;oes requeridas nos termos desta Lei 

Complementar. 

Art. 11° - 0 servidor publico que utilizar ou viabilizar a utilizac;ao de qualquer 

informayao obtida em decorremcia da quebra de sigilo de que trata esta Lei 

Complementar responde pessoal e diretamente pelos danos decorrentes, sem 

prejuizo da responsabilidade objetiva da entidade publica, quando comprovado que 

o servidor agiu de acordo com orientac;ao oficial. 

Art. 12° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicac;ao. 

Art. 13°- Revoga-se o ArfO 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964. 

Brasilia, 10 de janeiro de 2001; 

180° da lndependencia e 113° da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Jose Gregori 

Pedro Sampaio Malan 

Martus Tavares 
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Anexo - Ill - CODIGO DE ETICA DO BANCO "Z" 
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INTRODUCAO 

0 C6digo de Etica e dirigido a todos OS funcionarios do Banco "Z" para servir 

como refen3ncia na atua<;ao pessoal e profissional. Os funcionarios devem conhece

lo e faze-lo conhecido, observando e defendendo seu cumprimento. 

A atuac;ao dos funcionarios do Banco "Z" deve ser orientada por principios 

eticos e regras de conduta baseadas na coerencia com os valores da empresa. 

Este C6digo contribui para estabelecer urn padrao de relacionamento 

respeitoso e transparente para o cumprimento das obrigac;oes assumidas pelo 

Banco "Z" com seus clientes, funcionarios, acionistas, parceiros e toda a sociedade. 

Deve ser referenda, ainda, para o cumprimento dos deveres legais e para a 

manuten<;ao dos relacionamentos comerciais estabelecidos com base na confianya 

dos clientes e parceiros. 

As normas deste C6digo nao revogam outras regras especificas, tais como as 

expressas no C6digo de Conduta dos Executivos e no C6digo de Conduta do Banco 

"Z" nos mercados de titulos e valores mobiliarios. 

RESPONSABILIDADES 

No exercicio de suas atividades, o funcionario, independentemente do nivel 

hierarquico, responsabiliza-se: 

- Cumprir e fazer cumprir estritamente a legisla<;ao aplicavel a sua atividade, 

incluindo os atos e regulamentos expedidos pelos 6rgaos reguladores e as normas e 

procedimentos; 
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- Respeitar os interesses dos Clientes, provendo-os das informa<;oes 

necessarias e requeridas sobre os produtos e servi<;os oferecidos, observando os 

procedimentos previstos nos normativos e manuais de produtos do Banco "Z"; 

- Atender aos clientes com elevado padrao de qualidade, buscando superar 

suas expectativas; 

- Buscar os melhores resultados para o Banco, zelando por seus valores e 

sua reputa<;ao; 

- Comprometer-se com os objetivos do Banco, exercendo suas atribui<;oes de 

acordo com praticas comerciais aceitaveis, com lealdade a instituiyao, com eficacia 

e otimizayao de recursos, visando agregar valor para clientes, funcionarios e 

acionistas; 

- Zelar pelo aprimoramento pessoal e profissional proprio e de seus 

subordinados, e pelo comprometimento profissional; 

- Promover a concorrencia justa na contrata<;ao de mao-de-obra e na 

remunerayao de seus funcionarios; 

- Na contrata<;ao de empresa de presta<;ao de servi<;os, garantir que as 

praticas utilizadas por esta nao estejam em desacordo com o disposto pelo C6digo 

de Etica, tanto nos servi<;os prestados como no relacionamento com seus 

funcionarios; 

- Comunicar a area de Recursos Humanos situa<;oes que caracterizem a<;oes 

de discrimina<;ao, assedio sexual, assedio moral ou intimidayao de qualquer ordem, 

em rela<;ao ao publico externo ou aos colegas de trabalho; 

- Zelar pela seguran<;a e pela higiene do local de trabalho; 
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- Cumprir os compromissos assumidos perante clientes, fornecedores, 6rgaos 

publicos, parceiros de mercado e colegas de trabalho; 

- Aperfeic;oar continuamente os produtos e servic;os do Banco; 

- Comunicar ao superior hierarquico imediato sobre o descumprimento deste 

c6digo ou de outro c6digo de conduta especifico. 0 superior hierarquico 

encaminhara a area de Recursos Humanos a descric;ao da situac;ao com sua 

avaliac;ao. 

ETICA PROFISSIONAL 

0 funcionario deve manter conduta correta, imparcial e honesta na sua 

atuac;ao pessoal e profissional, baseada nos valores de cidadania, dignidade, 

trabalho, respeito, lealdade, decoro, zelo, eficiemcia dos principios que o Banco "Z" 

quer ver praticados e preservados. 

Para tanto, o funcionario deve: 

NO RELACIONAMENTO INTERNO 

- Assumir as responsabilidades inerentes a sua funyao; 

- Cumprir as disposic;oes legais e regulamentares aplicaveis a sua atividade 

profissional; 

- Exercer suas atividades levando em conta os interesses e objetivos do 

Banco "Z" 

- Respeitar a propriedade intelectual, impedindo a utilizayao nao autorizada 

ou nao licenciada de trabalhos, programas, ideias e de produtos registrados ou 

patenteados pelo Banco "Z" e ou por terceiros; 
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- Manter a disposi<;ao do Banco "Z" inclusive ap6s sua saida da organiza~ao, 

os materiais relacionados aos cursos, projetos, programas e sistemas criados, 

desenvolvidos, utilizados ou recebidos em suas atividades, reconhecendo que o 

Banco "Z" detem e conserva sua propriedade intelectual; 

- Fomentar e estimular mecanismos de aperfei~oamento da comunica<;ao 

interna; 

- Respeitar a hierarquia e agir com aten~ao, cortesia e lealdade com todos; 

- Comunicar seu superior, de modo franco e preciso, sabre o funcionamento e 

ocorrencias relevantes nas atividades de sua competencia; 

- Dar conhecimento, observada a hierarquia de qualquer fato ou informa~ao, 

obtida de forma licita, que possa interessar ao Banco "Z"; 

- Nao participar, em nome do Banco de transa~oes vinculadas ou 

relacionadas com seus interesses pessoais ou familiares. Se imprescindivel sua 

participa~ao, s.ubmeter a aprecia~ao do seu superior hierarquico, que devera obter 

aprova~ao dos niveis competentes. 

NO RELACIONAMENTO COM ORGAOS PUBLICOS 

- Manter atitude ativa de colabora<;ao com as autoridades, em conformidade 

com seu dever profissional de prevenir e evitar delitos financeiros. 

NO RELACIONAMENTO COM CLIENTES E FORNECEDORES 

- Focar e investigas permanentemente as expectativas e grau de satisfa~ao 

dos clientes, seguindo os melhores padroes de prestac;ao de servi~os e alinhando-os 

aos principios estabelecidos pela politica de qualidade do Banco "Z"; 
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- Nao usar, em suas rela96es pessoais ou profissionais, a representatividade 

de cargo, fun9ao, atividade, posi98o, autoridade e influencia para obten9ao de 

vantagens pessoais ou para terceiros; 

- Zelar para que seus interesses pessoais nao influenciem em am11ises, a96es 

ou em assessoria profissional efetuadas em nome do Banco "Z"; 

- Recusar ofertas que possam configurar vantagem pessoal indevida, ligadas 

a qualquer tipo de rendimento ou comissao originarios ou resultantes de opera96es 

em nome do Banco "Z"; 

- Observar as normas e procedimentos estabelecidos nos manuais de 

instru98o do Banco "Z" na contrata98o de fornecedores, presta98o de servi9os e 

venda de produtos aos clientes. 

SIGILO 

E dever legal das institui96es financeiras manter o sigilo das informa96es fornecidas 

por clientes. Assim, o funcionario do Banco "Z" deve: 

- Conservar sigilo a respeito de opera96es ativas e passivas e servi9os 

prestados pelo Banco a seus clientes e fornecedores, divulgando informa96es 

somente nas situa96es legalmente permitidas; 

- Abster-se de prestar informa96es, fornecer documentos sigilosos, divulgar 

dados, noticias ou informa96es do Banco "Z", exceto por autoriza9ao, mediante 

consulta aos niveis competentes, do superior hierarquico ou determina98o judicial. 

Em caso de duvida, consultar as normas vigentes e na ausencia de informa9ao a 

area juridica; 
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- Manter sigilo a respeito das informac;oes, inclusive ap6s a sua saida da 

organizac;ao, ciente de que o Banco poderc~ adotar de medidas cabiveis, em razao 

do descumprimento do dever de sigilo. 

CONFLITO DE INTERESSES 

0 funcionario deve evitar situac;oes em que seus interesses pessoais possam 

conflitar-se com os interesses do Banco "Z" e de seus clientes, comprometendo-se 

a: 

NO AMBIENTE DE TRABALHO 

- Nao prestar serviyo de qualquer natureza para outras organizac;oes fora do 

Banco "Z", sem previa autorizac;ao. A solicitac;ao de autorizac;ao deve ser feita por 

escrito ao superior imediato, que enviara a area de recursos humanos incluindo seu 

parecer; 

- Nao usar os recursos do Banco (conhecimento, instalac;oes, equipamentos, 

suprimentos, informac;oes, meio eletronico, internet e outros) em proveito pessoal ou 

de terceiros; 

- A contratac;ao, indicac;ao a contratac;ao ou solicitac;ao que outra indique 

seus parentes para serem contratados pelo Banco dependera de previa e expressa 

aprovac;ao da area de recursos humanos, entendendo como parentes: conjuge, 

companheiro, pai, mae, filhos, irmao, irma e outros que vivam sob a dependencia do 

funcionario ou ainda que residam no mesmo domicilio; 

- Nao aceitar posic;Oes em que urn parente possa influenciar ou afetar seu 

trabalho (exemplo: subordinac;ao direta ou indireta, area que tenha relac;ao direta ou 
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indireta, area comercial e riscos etc.). 0 funcionario deve informar a area de 

recursos humanos qualquer alterayao na situayao de parentesco que gere conflito 

de interesses no exercicio de suas func;:oes; 

- 0 disposto no paragrafo anterior aplica-se tambem a demais prestadores de 

servic;:os, devendo a aprovac;:ao previa e expressa ser outorgada pela area de 

recursos humanos; 

- Nao exercer, nas dependencias do Banco, atividades politico partidarias ou 

doutrinayao religiosa, que possam interferir no born andamento das suas atividades 

profissionais e a de seus colegas. 

Nao constitui conflito de interesse a participayao do funcionario em organiza¢es de 

caridade, filantr6picas, civicas, sindicais, religiosas, politicas, sociais ou culturais, 

desde que as atividades sejam compativeis com a jornada de trabalho. 

NO RELACIONAMENTO COM CLIENTES E FORNECEDORES 

- Relacionar-se com os fornecedores de bens e servic;:os de forma objetiva e 

imparcial, em beneficia dos interesses do Banco e em respeito aos interesses dos 

envolvidos; 

- Observar OS padroes eticos do Banco ao presentear clientes e fornecedores 

com brindes ou prestar homenagens em eventos sociais; 

- Nao aceitar de clientes ou fornecedores, direta ou indiretamente, presentes 

acima de R$ 100,00 (cern reais) e sob nenhuma hip6tese, em dinheiro; 

- Nao se ihcluem como proibiyao o recebimento de: 
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Brindes que nao possuam valor comercial, fa9am parte da estrategia de 

comunicayao do cliente, parceiro ou fornecedor, tenham ampla distribuiyao e sejam 

costumeiramente oferecidos a todos que tenham relacionamento comercial com o 

fornecedor, parceiro ou cliente; 

Convites de neg6cios, como almoyos, jantares ou eventos sociais, culturais e 

esportivos, quando forem praticas comerciais correntes do fornecedor, parceiro ou 

cliente e estiverem dentro de limites adequados e razoaveis; 

Lembranyas ocasionais(natal, casamento, aniversario etc.), desde que nao excedam 

a R$ 100,00 (cern reais); 

Gratifica9oes, compensa9oes ou indeniza9oes recebidas de organiza9oes civis ou 

beneficentes das quais o funcionario seja membro da diretoria ou colaborador, 

desde que previamente autorizado pela area de recurso humanos; 

- Situa9oes de conflito, como o recebimento de presentes ou convites de 

viagens de valores acima do estabelecido, devem ser informadas ao superior 

imediato, que encaminhara consulta a area de recursos humanos sobre os 

procedimentos a serem adotados; 

- Nao tomar, pessoalmente ou por intermedio de terceiros, dinheiro 

emprestado de fornecedores, funcionarios e clientes. A contratayao de emprestimos 

deve ser realizada atraves de empresas de credito que tenham entre suas atividades 

regulares a concessao de emprestimos e ou financiamentos; 

- Nao condicionar ou vincular, para o cliente, a realizayao de uma operayao 

financeira a qualquer outro produto ou servi9o oferecido pelo Banco "Z". 
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INVESTIMENTOS PESSOAIS 

-A realiza~o de investimentos pessoais pelo funcionario, deve basear-se 

exclusivamente em informa9oes de dominio publico. 0 uso de informa9oes 

confidenciais obtidas em razao ou durante sua atividade profissional e proibida pelo 

Banco "Z". 

- Os investimentos realizados pelo funcionario no mercado de valores 

mobiliarios devem observar criterios de investimento e nao de especula~o. razao 

pela qual o investimento deve ser mantido pelo periodo minimo de 30 dias. 

- Nas opera9oes por conta propria, o excessivo endividamento ou a posse de 

a9oes especulativas pode prejudicar as atividades profissionais. Devem ser tomadas 

medidas que impe~m que situa9oes de risco para o interesse pessoal venham a 

influenciar analises, decisoes ou servi9os de assessoria profissional que se deem 

em nome do Banco; 

- 0 funcionario do banco "Z" nao pode efetuar investimentos pessoais nas 

seguintes situa¢es: 

Quando a contraparte for cliente ou fornecedor, executadas as aquisi96es de 

a9oes de clientes e ou fornecedores que tenham seus valores mobiliarios 

negociados em bolsa de valores e cujos ativos integrem indices negociados na 

bolsa de valores de Sao Paulo - Bovespa; 

Quando o funcionario conhecer as posi9oes de investimento do Banco "Z" em 

ativos, exceto quando se tratar de a9oes de empresas com volumes expressivos 

negociadas em bolsa de valores; 
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Em transac;oes sobre as quais o funcionario detenha informac;ao que possa 

afetar os prec;os de titulos e valores mobiliarios e uqe tenha sido obtida durante suas 

atividades profissionais no Banco. 

Em transac;oes em investimentos que possam ter efeito prejudicial ao 

interesses do cliente pelo fato de o funcionario fazer uso de informac;oes 

privilegiadas; 

Em transac;oes em que os interesses pessoais estejam sendo colocados 

acima dos interesses do Banco e de seus clientes; 

Em nenhuma circunstancia, fazer acordos com concorrentes que venha a 

afetar o prec;o de transac;oes ou politicas comerciais e ou possam configurar 

concorrencia desleal. A divulgayao de boatos com o objetivo de beneficiar-se da 

reac;ao do mercado e terminantemente proibida; 

Realizac;ao de operac;oes pr6prias a taxas ou prec;os defasados em relac;ao 

aqueles que prevalecem no momento no mercado. Se for imprescindfvel efetuar 

aplicac;oes com taxa ou prec;o defasado, a operayao deve ser previamente 

autorizada pela area de compliance. 

- As restric;oes quanto aos investimentos pessoais com utilizac;ao de 

informac;oes confidenciais e ou privilegiadas aplicam-se as pessoas ffsicas e 

jurldicas diretamente relacionadas ao funcionario. 

PENALIDADES 

0 Banco "Z" utiliza varios recursos para detectar possiveis violac;oes a este 

c6digo. Os funcionarios devem estar conscientes de que qualquer violac;ao pode 
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resultar em ayao disciplinar por parte do Banco, inclusive a rescisao do contrato de 

trabalho por junta causa. 

DISPOSICOES FINAlS 

0 C6digo de etica nao revoga os c6digos especfficos vigentes no Banco "Z" e 

demais normas e regulamentos, desde que nao conflitem com este c6digo. Fica 

revogado o c6digo de conduta. 


