
AS CONDI�ÍES DE TRABALHO

DOS TRABALHADORES

INDEPENDENTES NA

UNIÌO EUROPEIA

O presente resumo baseia-se numa an�lise dos resultados do Segundo Inqu�rito Europeu sobre as
Condi��es de Trabalho levado a cabo em 1996 pela Funda��o Europeia para a Melhoria das Condi��es
de Vida e de Trabalho (ver p�g. 7).

A an�lise foi baseada numa sub-popula��o de 2 688 trabalhadores independentes.

¥ O trabalho independente representa 18% do emprego total na Uni�o Europeia. A popula��o que
exerce uma actividade profissional independente � predominantemente masculina (60% de
homens, 34% de mulheres) e tem uma idade acima da m�dia da popula��o com trabalho
assalariado.

¥ Dois ter�os dos trabalhadores independentes est�o concentrados no sector terci�rio (34%) e nos
sectores do com�rcio, hotelaria e restaura��o (30%). O trabalho independente no sector terci�rio
est� a tornar-se mais predominante (em detrimento dos sectores prim�rio e secund�rio)
representando, no caso dos empregos independentes ocupados h� menos de um ano, para cima de
75% de empregos (44% em servi�os e 32% em actividades comerciais, hotelaria e restaura��o).

¥ Os trabalhadores independentes mais expostos a riscos f�sicos durante o seu trabalho s�o os
trabalhadores do sector prim�rio seguidos de trabalhadores do sector secund�rio (e em especial os
trabalhadores do sector da constru��o).

¥ Mais de metade dos trabalhadores independentes trabalha sob press�o devido ao ritmo e
velocidade do trabalho. As press�es sofridas pelos trabalhadores do sector prim�rio e do sector
hoteleiro e de restaura��o devem-se � velocidade a que as tarefas devem ser realizadas (trabalho
de alta velocidade); est�o igualmente mais expostos a horas de trabalhos mais longas e a trabalho
de turnos. As press�es sofridas pelos oper�rios e os trabalhadores independentes no sector
terci�rio s�o devidas � organiza��o da produ��o (prazos curtos e r�gidos).

¥ Os problemas da sa�de f�sica afectam, em especial, os trabalhadores independentes dos sectores
prim�rio e secund�rio. Os trabalhadores independentes do sector terci�rio est�o mais expostos,
todavia, a problemas de sa�de de natureza psicol�gica. Os trabalhadores do sector hoteleiro e de
restaura��o est�o mais expostos ao stress do que os outros trabalhadores. No sector prim�rio,
verifica-se uma exposi��o consider�vel a problemas de sa�de f�sicos e psicol�gicos.

¥ Os trabalhadores independentes do sector secund�rio e do sector terci�rio t�m um maior grau de
satisfa��o no trabalho: 84% dos trabalhadores do sector secund�rio e 88% dos trabalhadores do
sector terci�rio consideram que est�o a aprender coisas novas em compara��o com 71% dos
comerciantes, 67% de trabalhadores agr�colas e apenas 54% de trabalhadores do sector hoteleiro
e de restaura��o.

¥ Pode-se construir uma nova tipologia de trabalhadores independentes com base na qualidade
das suas condi��es de trabalho e no seu interesse pelo trabalho que efectuam. Os trabalhadores
independentes no sector terci�rio situam-se ao cimo da tabela de avalia��o e os trabalhadores do
sector hoteleiro e de restaura��o e, em especial, os trabalhadores independentes do sector
prim�rio situam-se no outro extremo da tabela.

F U N D A Ç Ã O  E U R O P E I A
para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho
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■ Caracter�sticas dos trabalhadores
independentes 

As mulheres constituem apenas um ter�o dos
trabalhadores independentes. � no sector
secund�rio, que inclui os trabalhadores da
constru��o e da ind�stria transformadora, que se
encontra o maior n�mero de trabalhadores
independentes de sexo masculino.

O n�mero de trabalhadores independentes de sexo
feminino est� a aumentar, visto que constitui 39%
dos trabalhadores independentes que ocupam o
seu emprego h� menos de um ano (este aumento
est� a ter lugar em todos os sectores).
Consequentemente, a percentagem de mulheres
aumenta � medida que a idade diminui (as
mulheres constituem 42% dos trabalhadores
independentes de idade inferior a 25 anos e 

apenas 29% dos trabalhadores independentes de
idade superior a 55 anos.

Apenas 30% de todos os trabalhadores
independentes est� inserido no grupo et�rio
inferior a 35 anos. O grupo et�rio inferior a 25
anos (5% do total) trabalha na sua maioria nos
sectores do com�rcio e de hotelaria e restaura��o
(10%). Os trabalhadores independentes mais
idosos (55 anos ou mais) est�o claramente sobre -
representados no sector agr�cola (27% em
compara��o com a m�dia de 17%). (Quadro 1)

Enquanto as percentagens globais s�o
semelhantes em termos da dura��o dos estudos,
existem diferen�as consider�veis entre os v�rios
sectores. Os trabalhadores do sector terci�rio
tiveram um per�odo de escolaridade mais longo,
mas o inverso verifica-se para os trabalhadores do
sector prim�rio . (Quadro 1)

■ Distribui��o por pa�s

O trabalho independente situa-se acima da m�dia
europeia em tr�s pa�ses do sul da Europa: 46% na
Gr�cia, 33% na It�lia e 31% em Portugal. A
percentagem de trabalhadores independentes �
mais baixa na Su�cia (8%), Dinamarca (8%) e
Pa�ses Baixos (10%).

A distribui��o global dos trabalhadores
independentes difere nos Estados-membros da
UE: a maior percentagem de trabalho
independente situa-se no sector prim�rio na
Gr�cia, Finl�ndia e Irlanda e no sector terci�rio na
Su�cia, Reino Unido e B�lgica; o com�rcio tem a
percentagem mais importante em Espanha; a
percentagem de oper�rios � mais elevada do que a

m�dia na Alemanha e no Reino Unido
(Gr�fico 3).

Gr�fico 3

Na Europa, menos de um trabalhador em cinco
tem uma actividade profissional em regime
independente (18%). Em termos absolutos, a
percentagem de trabalhadores independentes est�
a diminuir, visto que esse n�mero � apenas de
10% para os empregos ocupados h� menos de um

ano. O trabalho independente est� a aumentar no
sector terci�rio (mais 2% nos hot�is e
restaurantes; +8% nos outros servi�os) em
detrimento dos sectores prim�rio e secund�rio
(Gr�ficos 1 e 2).

0

10

20

30

40

50

%

9

15

32

44

0

10

20

30

40

%

13

22

30
34

média geral

trabalhadores independentes (detalhe)

trabalhadores com menos de um ano de
antiguidade

sector
primário

sector
secundário

comércio—
hotéis e

restaurantes

sector
terciário

trabalhadores independentes (detalhe)

sector 
primário

sector
secundário

comércio—
hotéis e

restaurantes

sector 
terciário

Gr�fico 1 Gr�fico 2

UK
DK
FIN
IRL

S
I

NL
B
P

FR
L

WD
OD

E
A

GR

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

33 23 42
36
30
19
47
32
38
36
21
38
29
40
39
34
40
16

25
13

24
16

39
34
38

31
29

37
20
19

42
28

25

1227
1444
1641

2215
219

1513
188

2128
1915
1816

3010
40

1212
1319

1643

trabalhadores
independentes

sector terciário (34,5%)

comércio- hotéis e
restaurantes (30%)

sector secundário (22,5%)

sector primário (13%)

RU
DK
FIN
IRL

S
I

PB
B
P

FR
L

AO
AL

E
A

GR



3

% Sector Sector Com�rcio Sector UE
prim�rio secund�rio hot�is e terci�rio

restaurantes
Idade

15-24 1 3 10 4 5
25-34 25 25 24 26 25
35-44 20 30 24 36 29
45-54 27 26 25 20 24
55+ 27 16 17 14 17

Idade no fim dos estudos

> 16 53 31 36 16 31
16 to 19 36 40 43 37 39
20 + 11 29 21 47 30

■ Exposi��o a riscos f�sicos

Em geral, os trabalhadores agr�colas e outros
independentes do sector prim�rio est�o mais
expostos a desconfortos f�sicos derivados do seu
trabalho (tarefas repetitivas, manipula��o de
produtos perigosos, etc.) ou do ambiente de
trabalho (temperaturas muito elevadas ou muito
baixas, ru�dos, etc.).

Os trabalhadores independentes do sector
secund�rio est�o tamb�m mais expostos do que a
m�dia a determinados factores de desconforto
f�sico, em especial os trabalhadores do sector da
constru��o (30% dos quais sofre de posi��es
inc�modas). Os trabalhadores independentes do
sector terci�rio est�o menos expostos, enquanto
os trabalhadores do sector hoteleiro e de
restaura��o est�o mais expostos a estes factores
de desconforto f�sico (Quadro 2)

Quadro 1

Quadro 2

■ Velocidade e ritmo de trabalho

A maioria dos trabalhadores independentes tem
um ritmo intenso de trabalho: 52% devido �
necessidade de satisfazer prazos curtos e 52,5%
porque as tarefas devem ser realizadas a alta
velocidade. Estes dois tipos de press�o reflectem
diferentes situa��es de trabalho e afectam os
trabalhadores independentes de v�rias maneiras,
de acordo com o sector em que trabalham. O
trabalho a alta velocidade, mais relacionado com
a organiza��o das tarefas, � realizado na sua

maior parte por trabalhadores agr�colas e
trabalhadores do sector hoteleiro e de restaura��o.
Prazos muito curtos, ligados aos prazos de
entrega e ao planeamento da organiza��o do
trabalho s�o mais frequentes junto dos
trabalhadores independentes nos sectores
secund�rio e terci�rio (Quadro 3).

As press�es relacionadas com a necessidade de
satisfazer prazos muito curtos est�o ligadas ao
pr�prio estatuto de trabalhador independente. Os 

(factores de desconforto sofridos pelo Sector Sector Com�rcio- Sector UE
menos durante um quarto do tempo prim�rio secund�rio hot�is e terci�rio
de trabalho)(%) restaurantes

posi��es dolorosas ou fatigantes 82 59 51,5 40 53

cargas pesadas 73 46 38 24,5 40

baixas temperaturas (no interior ou no 61 35,5 19 8 24,5
exterior) do local de trabalho

respira��o de vapores ou 42 32,5 19,5 15 24
subst�ncias perigosas

ru�dos intensos 43 34 17 14 23

temperaturas que causam transpira��o 52 16 18 10,5 19,5
mesmo quando n�o se est� a trabalhar

manipula��o de subst�ncias ou 33,5 19 9 8 14
materiais perigosos 
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empregadores1 est�o mais expostos a este tipo de
press�o do que aqueles que trabalham sozinhos,
especialmente quando empregam um n�mero
elevado de pessoas.

Trinta e tr�s por cento dos trabalhadores
agr�colas, 40% dos trabalhadores do sector
secund�rio, 39% dos comerciantes e 37% dos
trabalhadores independentes do sector terci�rio
empregam outros trabalhadores. Ë luz destas
percentagens relativamente semelhantes, as
diferen�as reveladas poder�o ser explicadas pelo
tipo de sector. Por sua vez, no �mbito de cada
sector, os trabalhadores independentes que
empregam outros t�m mais probabilidades de
estarem sujeitos a prazos muito curtos.
(Gr�fico 4)

Considerar que n�o h� tempo suficiente para
acabar o trabalho � sin�nimo de sofrer press�o de

tempo. Esta impress�o de falta de tempo � mais
comum entre os trabalhadores agr�colas e �
especialmente frustrante pois este grupo de
trabalhadores tamb�m est� exposto a trabalho de
alta velocidade. (Gr�fico 4 e Quadro 3)
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% Sector Sector Restaurantes Com�rcio Sector UE
prim�rio secund�rio e hot�is terci�rio 

prazos curtos e r�gidos (pelo menos 46 61 34 38 60 52
durante um quarto do tempo)

trabalho a alta velocidade (pelo 60 55 61 43 52 52,5
menos durante um quarto do tempo)

tempo insuficiente para 21 16,5 9 15 15,5 16
terminar o trabalho

■ Hor�rios de trabalho

Os trabalhadores independentes trabalham uma
m�dia de 47 horas por semana. 

Os trabalhadores agr�colas e outros do sector
prim�rio, que trabalham para cima de 60 horas
por semana, constituem a maioria deste grupo. Os
trabalhadores do sector hoteleiro e de restaura��o
tamb�m tendem a trabalhar hor�rios muito longos.

Se examinarmos a curva de distribui��o, a ponta
mais n�tida refere-se aos trabalhadores
independentes do sector secund�rio. Este grupo
trabalha uma m�dia de 46 horas por semana.

No sector terci�rio, embora haja uma
concentra��o � volta do ponto m�dio, a curva �
menos pronunciada devido � variedade do n�mero
de horas trabalhadas neste grupo, que inclui
igualmente os hor�rios de trabalho mais curtos
(menos de 30 horas por semana). (Gr�fico 5)

Vinte e oito por cento dos trabalhadores
independentes trabalha menos de uma noite por
m�s. Os trabalhadores no sector hoteleiro e de
restaura��o s�o at�picos neste caso, visto que 

1 Assume-se que os trabalhadores independentes que chefiam pelo menos uma pessoa (Q9 do question�rio) s�o os empregadores dessa(s) pessoa(s).
Embora esta estimativa n�o seja exaustiva, real�a, todavia, a liga��o entre o n�vel de responsabilidade hier�rquica e o trabalho executado sob press�o.

Gr�fico 4

Gr�fico 5

Quadro 4

Quadro 3
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% Sector Sector Com�rcio Hot�is e Sector UE
prim�rio secund�rio restaurantes terci�rio

Trabalho nocturno, pelo menos uma vez por m�s 36 22 16,5 62 31,5 28

Trabalho ao domingo, pelo menos uma vez por m�s 79,5 39,5 39 74,5 44 48

Trabalho ao s�bado, pelo menos uma vez por m�s 83 92 89 96,5 75,5 83
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quase dois em tr�s trabalham � noite. Juntamente
com os trabalhadores agr�colas, s�o tamb�m os
mais afectados pelo trabalho ao domingo.
(Quadro 4). O trabalho ao s�bado � comum entre
os trabalhadores independentes, dos quais uma

m�dia de 83% trabalha pelo menos um s�bado
por m�s (este � o caso para quase todos os
trabalhadores do sector hoteleiro e de
restaura��o). (G�fico 5 e Quadro 4)

■ Perfil do trabalho

O n�mero mais elevado de trabalhadores que
executam tarefas repetitivas pode ser encontrado
nos sectores agr�cola, hoteleiro e de restaura��o.
Evidentemente, estes sectores tamb�m incluem o
n�mero mais elevado de trabalhadores que
considera o seu trabalho mon�tono. 

Os trabalhadores do sector secund�rio s�o o maior
grupo a considerar que o seu trabalho requer
tarefas complexas. Juntamente com os
trabalhadores independentes do sector terci�rio,

s�o tamb�m a maior percentagem a considerar
que est�o a aprender novas coisas do seu trabalho.

Dois ter�os dos trabalhadores agr�colas, que
tendem a considerar o seu trabalho mon�tono,
tamb�m tendem a considerar que o seu trabalho �
valorizante, embora este seja o caso de apenas
54% dos trabalhadores do sector hoteleiro e de
restaura��o. Os comerciantes t�m um n�vel m�dio
de interesse no seu trabalho, poucos consideram o
seu trabalho mon�tono ou complexo, mas 71%
consideram-no valorizante (em compara��o com
uma m�dia de 78,5%). (Quadro 6)

■ Sa�de

Quanto mais longos s�o os hor�rios de trabalho,
maiores s�o os problemas de sa�de (ou as queixas
s�o mais vocalizadas). Este facto � confirmado
pelos trabalhadores independentes do sector
prim�rio, 73,5% dos quais considera que o seu
trabalho afecta a sua sa�de (em compara��o com
uma m�dia de 60,5%) e pela grande percentagem
de problemas relacionados com a sa�de f�sica, em
especial dores de costas (60,5% em compara��o
com uma m�dia de 33%) e dores musculares
(39% em compara��o com 20%). (Quadro 5)

Em geral, existe uma grande diferen�a qualitativa
entre os trabalhadores manuais, que est�o mais
expostos a problemas de sa�de f�sica, e os
trabalhadores n�o manuais, mais expostos a
problemas de sa�de psicol�gica (stress, dores de
cabe�a, fadiga geral).

Enquanto os trabalhadores independentes do
sector secund�rio s�o menos afectados por
problemas psicol�gicos do que os outros

trabalhadores, os trabalhadores do sector prim�rio
combinam ambos estes tipos de problemas de
sa�de. 

Os trabalhadores do sector hoteleiro e de
restaura��o sofrem os n�veis mais elevados de
stress (48%) seguidos dos trabalhadores
independentes do sector terci�rio e do sector
agr�cola.

Os comerciantes est�o, em geral, menos expostos
a problemas de sa�de, quer f�sicos ou
psicol�gicos.

Quando os problemas de sa�de ocasionados pelo
trabalho em condi��es dif�ceis se tornam cr�nicos
(o caso de um ter�o dos trabalhadores agr�colas),
isso pode representar uma Òamea�a real � sa�deÓ.
Para cima de metade (52%) dos trabalhadores
independentes do sector prim�rio, que sofrem
diversos tipos de problemas de sa�de e de
problemas cr�nicos em n�meros mais elevados,
considera que o trabalho constitui uma amea�a �
sua sa�de ou seguran�a. 

Quadro 5

% Sector Sector Hot�is e Com�rcio Sector UE
prim�rio secund�rio restaurantes terci�rio

Òo trabalho afecta a minha sa�deÓ 73,5 62 63 56 58 60.5

sa�de e seguran�a em risco devido ao trabalho 52 34 27.5 26 22 30

dores de costas 60,5 37 31 26 25 33

fadiga geral 35 18,5 34 26 18 23

dores musculares nos bra�os e pernas 39 23 22 14,5 14 20

dores de cabe�a 18,5 10 15 9 12,5 12

stress 34,5 31 48 30,5 35 33

problemas de sa�de cr�nicos ou permanentes 34 16 13 21 13 17
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Categorias utilizadas

A tipologia dos trabalhadores independentes (op��o 1 da Q 7 (Ò� principalmente: 1) trabalhador
independente; 2) a 5) diferentes categorias de assalariado) foi baseada nos sectores de actividade (c�digo
NACE), utilizando a distin��o convencional de sector prim�rio/secund�rio/terci�rio. Devido � dimens�o
do sector terci�rio, por um lado, e a sua falta de comparabilidade, por outro, as profiss�es relacionadas
com o com�rcio, hot�is e restaurantes foram diferenciadas de todos os outros servi�os.

O sector Òadministra��o p�blicaÓ (obviamente respeitante aos funcion�rios p�blicos) foi exclu�do da
an�lise, devido � inconsist�ncia causada para essa sub-popula��o (17 casos, isto �, 0,7% da sub-
popula��o).

■ Tipologia sugerida 

Estes indicadores da qualidade das condi��es de
trabalho, por um lado, e de valoriza��o e interesse
do trabalho, por outro, tornam poss�vel ultrapassar
a falta de comparabilidade inicial da popula��o de
trabalhadores independentes visto que � poss�vel
identificar: 

¥ as pessoas que combinam condi��es de
trabalho dif�ceis (ou mesmo perigosas) com a
pouca satisfa��o no trabalho: trabalhadores
independentes no sector prim�rio e, num
menor grau, trabalhadores no sector da
hotelaria e restaura��o;

¥ as pessoas cujas condi��es de trabalho s�o
dif�ceis, mas cujo trabalho lhes d� satisfa��o

pessoal: artes�os e trabalhadores independentes
no sector secund�rio.

¥ as pessoas cujas condi��es de trabalho n�o
s�o, em termos gerais, especialmente dif�ceis
mas que t�m apenas um interesse m�dio no
conte�do do seu trabalho: trabalhadores
independentes no com�rcio e aqueles que se
dedicam a pequenas repara��es dom�sticas; 

¥ o grupo de trabalhadores independentes que
parece estar na melhor posi��o no que respeita
� qualidade da sua vida de profissional
(combinando condi��es de trabalho acima da
m�dia com a valoriza��o de tarefas) s�o os
trabalhadores do sector terci�rio.

(factor de descomforto sofrido) Sector Sector Restaurantes Com�rcio Sector UE
% prim�rio secund�rio e hot�is terci�rio

movimentos repetitivos da m�o ou bra�o 81 64 73 54 49 59
(pelo menos durante um quarto do tempo)

tarefas repetitivas de curta dura��o 50,5 31,5 52 42 29 37
(pelo menos durante um quarto do tempo)

tarefas mon�tonas 52 36 49 36 37 40

tarefas complexas 51 75,5 37 46 64 59,5

aprendizagem de novas coisas 66,5 84 54 71 88 78,5

Quadro 6

Quadro 7

Grupos de C�digo NACE Total
trabalhadores 
independentes

Sector prim�rio A- trabalhadores agr�colas e florestais, ca�adores } 13,3%
B-pescadores }

Sector secund�rio C-mineiros e trabalhadores das pedreiras }12,9%
D-trabalhadores da ind�stria transformadora }
E-trabalhadores dos servi�os de electricidade, g�s e �gua 0,5%
F- trabalhadores da constru��o 8,9%

Sectores do com�rcio, G-comerciantes retalhistas e a grosso, mec�nicos de ve�culos 24,1%
hoteleiro e restaura��o e pessoal de repara��o de artigos pessoais e dom�sticos

H-trabalhadores em hot�is e restaurantes 5,4%

Sector terci�rio I-trabalhadores nos tranportes e comunica��es 4,1%
J-mediadores financeiros 3,7%
K-Trabalhadores do sector imobili�rio, arrendamento,etc 7,1%
M a Q- outros servi�os (educa��o, sa�de,etc) 19,4%
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Ë medida que a integra��o social avan�a e o n�mero de iniciativas relacionadas com o
ambiente de trabalho aumenta a n�vel comunit�rio, tornam-se necess�rios dados mais
exaustivos e compar�veis sobre as condi��es de trabalho na UE. A Funda��o Europeia
para a Melhoria das Condi��es de Vida e de Trabalho realizou dois inqu�ritos sobre as
condi��es de trabalho na Europa. Estes inqu�ritos constituem uma parte importante do
trabalho da Funda��o na �rea da sa�de no trabalho.

O Primeiro Inqu�rito Europeu sobre as Condi��es de Trabalho foi realizado em 1991 e
abrangeu os ent�o 12 Estados-membros da UE. Este foi um inqu�rito prot�tipo que
incluiu cerca de vinte quest�es.

O Segundo Inqu�rito Europeu sobre as Condi��es de Trabalho foi realizado em Janeiro
de 1996 junto de 15 800 trabalhadores da UE. Mil trabalhadores de cada Estado-
membro (15 em 1996) foram entrevistados simultaneamente sobre as suas condi��es de
trabalho. A amostra era representativa da popula��o activa (trabalhadores assalariados e
independentes). As entrevistas, baseadas num question�rio previamente elaborado, foram
conduzidas fora do local de trabalho e individualmente. O question�rio cobriu todos os
aspectos das condi��es de trabalho: ambiente f�sico e concep��o dos postos de trabalho,
hor�rios de trabalho, organiza��o do trabalho e rela��es sociais no local de trabalho.

Os resultados do inqu�rito revelam que o stress e as doen�as m�sculo-esquel�ticas s�o
os principais riscos de sa�de no trabalho. O inqu�rito real�a n�o s� a necessidade de
uma abordagem hol�stica e multi-disciplinar da preven��o dos riscos profissionais na
Europa, mas tamb�m de uma gest�o integrada das medidas de preven��o nas empresas.

O SEGUNDO
INQU�RITO EUROPEU
SOBRE AS CONDI�ÍES
DE TRABALHO

Este resumo foi redigido por Veronique Letourneux para a Funda��o
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European Union.
N¼ Cat. SX-09-97-389-EN-C
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Autonomy at Work in the
European Union 
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N¼ Cat. SX-08-97-888-EN-C
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