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APRESENTAÇÃO 

O campo científico de Administração tem evoluído muito rapidamente ao longo 
das décadas por meio de uma estrutural tendência de crescente incorporação de novas 
agendas temáticas reflexivas aos avanços empíricos e às transformações na realidade 
tecnológica, organizacional e da própria sociedade.

Alicerçado na compreensão de que a construção do estado da arte no pensamento 
científico se fundamenta nas ricas experiências empíricas, o presente livro, “Organizações 
Públicas e Empresas Privadas: Estratégia, Inovação e Tecnologia” traz uma instigante 
agenda de estudos administrativos.

O objetivo de discutir desta obra coletiva, desenvolvida por um conjunto diferenciado 
de mais de 80 pesquisadoras e pesquisadores é discutir a realidade das organizações 
públicas e privadas por meio de uma reflexão imersiva sobre uma agenda tripartite de 
discussões relacionadas à estratégia, inovação e tecnologia.

Estruturado em 25 capítulos, este livro apresenta relevantes pesquisas que coadunam 
de uma mesma lógica dedutiva, partindo da abstração teórica no campo epistemológico da 
Administração até chegar à empiria de estudos de caso, embora trazendo uma pluralidade 
de diferentes recortes teórico-metodológicos para a análise.  

A natureza exploratória, descritiva e explicativa dos estudos do presente livro combina 
distintas abordagens quali-quantitativas, recortes teóricos e procedimentos metodológicos 
de levantamento e análise de dados, corroborando assim para a apresentação de uma 
genuína agenda eclética de estudos, permeada pela pluralidade do pensamento e pela 
capacidade dialógica dos estudos.

Em função do paradigma eclético manifestado pela combinação de um conjunto 
diversificado de abordagens teórico-metodológicas, os principais eixos imersivos de 
condução dos debates focalizaram as agendas de logística, marketing, mercado de trabalho 
e gestão de pessoas, planejamento e gestão estratégica, bem como de empreendedorismo 
e inovação.

Com base nas discussões e resultados obtidos nesta obra, uma rica construção 
epistemológica é fornecida a um potencial amplo público leitor, fundamentada em relevantes 
análises de estudos de casos que corroboram teórica e conceitualmente para a produção 
de novas informações e conhecimentos sobre a fluida realidade das organizações públicas 
e de empresas privadas no período contemporâneo.

Excelente leitura!

Prof. Dr. Elói Martins Senhoras
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RESUMO: Com base na atual conjuntura 
social, política e econômica do Brasil, o 
presente estudo visa compreender o “fenômeno 
iFood”: empresa brasileira “unicórnio”. Essa 
compreensão tem o enfoque nas relações de 
trabalho estabelecidas com seus colaboradores, 
que incluem tanto os trabalhadores de escritório 
quanto os entregadores. Para tal, optou-se pela 
realização de um estudo de caso de caráter 
exploratório e qualitativo com base em dados 
secundários. As análises sobre os principais 
achados foram realizadas com o auxílio da 
literatura acadêmica dedicada às problemáticas 
associadas ao trabalho, suas transformações e a 
situação dos trabalhadores ao longo da história. 
A principal conclusão deste trabalho foi: o iFood 
é uma empresa que manifesta os paradoxos e 

complexidades das empresas dos novos tempos 
(altamente tecnológica, moderna e com mão 
de obra qualificada), ao mesmo tempo em que 
depende de forma estruturante de relações de 
trabalho precárias e informais estabelecidas 
junto a seus entregadores. 
PALAVRAS-CHAVE: Flexibilização e 
precarização do trabalho; Relações de Trabalho, 
transformação digital e indústria 4.0; Relações de 
Trabalho e impactos em Recursos Humanos. 

LABOR TRANSFORMATIONS IN BRAZIL: 
A STUDY OF IFOOD’S CASE

ABSTRACT: Based on the current social, political 
and economic situation in Brazil, this study aims 
to understand the “iFood phenomenon”: Brazilian 
company “unicorn”. This evaluation focuses on 
the working relationships established with its 
employees, which include both office workers 
and delivery men. To this end, it was decided 
to conduct an exploratory and qualitative case 
study based on secondary data. The analysis of 
the main findings was carried out with the help 
of academic literature dedicated to the problems 
associated with work, its transformations and 
the situation of workers throughout history. The 
main conclusion of this work was: iFood is a 
company that manifests the paradoxes and 
complexities of the companies of the new age 
(highly technological, modern and with a qualified 
workforce), at the same time that it depends on 
a structural way on precarious work relationships 
and informal agreements established with its 
delivery men.
KEYWORDS: Work flexibility and precariousness; 
Labor Relations, digital transformation and 

http://lattes.cnpq.br/4908006750618305
http://lattes.cnpq.br/2543253627757374


 
Organizações Públicas e Empresas Privadas: Estratégia, Inovação e Tecnologia Capítulo 7 88

industry 4.0; Labor Relations and Human Resources impacts.

1 |  INTRODUÇÃO 
O Brasil possui atualmente 210 milhões de habitantes (IBGE, 2019), dentre os quais 

106 milhões são pessoas economicamente ativas (IBGE, 2019). Entre todos os habitantes 
do país, 104 milhões sobrevivem com uma renda per capita mensal de R$ 413 (IBGE, 
2019). Com o desemprego em 11,8% no terceiro trimestre de 2019, o país obteve a maior 
taxa de trabalhadores informais da sua história (36 milhões de pessoas) (IBGE, 2019). 

Ao mesmo tempo, o país registra a existência de 230 milhões de celulares inteligentes 
– ou = smartphones (há mais celulares inteligentes que pessoas no país) (FGV, 2019) e 
uma crescente inclusão digital. Mais de 70% das pessoas no país já possuem acesso à 
internet (majoritariamente pelo celular) e esses índices são ainda maiores nas principais 
capitais e regiões metropolitanas do país (CGI.BR, 2019). 

Nos últimos anos, o país vive um misto de desindustrialização crescente junto a 
uma participação maior no PIB da indústria de serviços. Os setores que mais crescem 
nos últimos anos são os setores de serviços de tecnologia de informação e correlatos 
(IBGE, 2019) que incluem empresas nacionais e internacionais baseadas em tecnologias 
de ponta que fazem parte de um movimento econômico denominado por Slee (2017) 
como “uberização” da economia, se referindo ao modelo de negócio da norte-americana 
Uber, fundada em 2010 (UBER, 2019). Segundo Castells (2009), houve uma revolução da 
tecnologia da informação a partir do início da década de 70 que ditou os novos rumos do 
capitalismo global, o chamado “capitalismo informacional”. Esse capitalismo informacional 
vai além do uso da informação como parte do processo de produção, mas como o próprio 
produto resultante e fonte de valor do processo produtivo. 

Com a popularização da internet no fim da década de 90, somada à ebulição de 
centros de inovação ao redor do mundo (a começar pelo Vale do Silício, nos Estados Unidos), 
passou-se a observar uma nova dinâmica no desenvolvimento de produtos e serviços, que 
começaram, por exemplo, com empresas como Apple e Intel e chegaram aos dias atuais 
representadas por empresas como Uber, Spotify, Facebook e Google (CASTELLS, 2009). 
Essas novas empresas de tecnologia que passaram a ser avaliadas em mais de 1 bilhão 
de dólares em poucos anos são também chamadas de “unicórnios” (SALVADOR, 2015). 
Aqui no Brasil estima-se que existam em torno de 9 “unicórnios” (ESTADÃO, 2019). É 
interessante notar que essas empresas são modelos de negócio intensivos em tecnologias 
de informação e projetados para atendimentos em larga escala. 

Entre os inúmeros desdobramentos e consequências possíveis na economia 
brasileira no século XXI, vivemos atualmente no Brasil a materialização de tendências 
globais associadas a uma nova dinâmica do trabalho que, segundo Drucker (1999), gera 
trabalhadores de alto valor agregado (trabalhadores do conhecimento), mas que, por outro 
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lado, gera uma massa ainda maior de trabalhadores (ou desempregados) informais, com 
baixa remuneração e piores condições de trabalho (ANTUNES, 2012).

2 |  PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS 
Esse cenário, portanto, será o pano de fundo para a investigação do presente 

trabalho, que estudará de forma mais específica o desenvolvimento da empresa iFood, um 
dos 9 unicórnios que o Brasil produziu (somente nos últimos 2 anos) e que já se tornou um 
dos maiores empregadores (sem carteira assinada) dos últimos tempos (EXAME, 2019). 

Não bastassem esses fatos, a empresa, como objeto de estudo, possui características 
e complexidades que refletem uma nova realidade do mundo do trabalho moderno, tanto 
no Brasil como no mundo: a (possível) valorização do trabalhador do conhecimento 
em oposição à precarização e desvalorização do trabalho “braçal” (DRUCKER, 1999; 
ANTUNES, 2012), o crescimento em poucos anos desde o nascimento impulsionado por 
tecnologias da informação e capital de risco que desafiam os modelos consagrados de 
gerenciamento de mão de obra (NOGUEIRA, 2017) e a luta constante com instâncias 
governamentais para regulamentação de sua atuação, em especial no que diz respeito 
à relação patrão-“empregado”. Sendo assim, o problema de pesquisa abordado por este 
trabalho será: como o iFood está estabelecendo seu relacionamento com os trabalhadores 
brasileiros, levando em consideração o atual contexto social, político e econômico? 

O objetivo central será entender de que forma essa dinâmica se manifesta e quais 
são suas principais consequências para a empresa e para os próprios trabalhadores. Para 
cumprimento desse objetivo, 3 objetivos secundários foram estabelecidos: a) caracterizar 
a natureza da mão de obra do iFood segundo o referencial teórico disponível; b) entender 
como o ritmo de crescimento da empresa, suas características intrínsecas e o contexto 
social, político e econômico brasileiro estão determinando essas relações laborais; e 
c) investigar como a empresa está lidando com as pressões regulatórias de órgãos 
governamentais nesse sentido. 

3 |  METODOLOGIA 
Tendo em vista o problema de pesquisa proposto e os objetivos definidos, adotou-

se como procedimento de pesquisa um estudo de caso, que envolve a investigação de 
um contexto real, atual e dinâmico (EISENHARDT, 1989). Yin (2005, p. 32) reforça que “o 
estudo de caso é um olhar empírico que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 
seu contexto da vida real”. 

O estudo possui uma natureza exploratória cuja finalidade está em adquirir maior 
familiaridade com o fenômeno em questão (SELLTIZ, C; JAHOD, M; DEUTSCH, M, 1974). 
A abordagem proposta é qualitativa pois parte de uma questão ou foco de interesse amplo, 
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que vai se definindo na medida em que a o estudo se desenvolve (GODOY,1995). 
Os instrumentos de coleta de evidência se limitarão a materiais fornecidos 

publicamente pela empresa, notícias e outros documentos públicos e de acesso irrestrito 
na internet. Nenhuma informação possui natureza confidencial ou foi adquirida por meio de 
contato direto com pessoas que trabalham na organização. Inclusive se planeja para um 
estudo futuro a realização de entrevistas com membros da organização para enriquecimento 
dos resultados e das conclusões obtidas. 

Como forma de caracterizar, delimitar ou interpretar os fenômenos observados, 
o estudo fará correspondências com a literatura acadêmica mais aderente com base no 
julgamento e experiência do autor. 

4 |  HISTÓRICO E CRESCIMENTO DO IFOOD
O iFood foi fundado em 15 de maio de 2011 por Patrick Sigrist, Eduardo Baer, 

Guilherme Bonifácio e Felipe Fioravante (CANALTECH, 2019). A empresa nasceu 
diretamente inspirada a partir de uma outra empresa, chamada Disk Cook. A Disk Cook 
era uma revista com um catálogo de restaurantes à disposição do consumidor e recebia 
pedidos via rádio. Os pedidos eram solicitados aos restaurantes por fax (STARTSE, 2019). 

O iFood, nasce, portanto, como uma solução online com o mesmo propósito: 
conectar consumidores de comidas por encomenda a restaurantes de diversos tipos e 
gostos. No entanto, ao contrário de seu antecessor, sua operação utiliza como base um 
aparato tecnológico muito mais sofisticado e a interface principal com o consumidor final 
se dá a partir de um aplicativo para smartphones diretamente conectado à internet. Sua 
missão, inclusive, é “ser a maior e melhor plataforma de delivery da América Latina, dando 
ao consumidor mais opções e agilidade na hora de pedir comida” (CANALTECH, 2019). 

Em seu nascimento, em 2011, recebia cerca de 12 mil pedidos por mês e, atualmente 
(em setembro de 2019) fechou o mês com 21,5 milhões de pedidos. Esse número representa 
ainda um aumento de 1,5 milhões de pedidos em relação a agosto de 2019 (STARTSE, 
2019). Ou seja, o incremento mensal médio mais recente chega a ser 125 vezes maior do 
que os valores absolutos auferidos em sua fundação. 

Após uma sequência de altos investimentos por empresas especializadas em capital 
de risco, acelerações e fusões (como as fusões com o Restaurante Web e Grupo Just Eat, 
por exemplo), o iFood se tornou um “unicórnio” em 2018, com valor de mercado de 1 bilhão 
de dólares (STARTSE, 2019). Esse valor equivale a aproximadamente 4,5 bilhões de reais 
- em valores cambiais mais recentes (ECONOMIA UOL, 2020). 

Todo esse crescimento exige uma expressiva infraestrutura tecnológica, processual 
e de capital humano. Estamos falando de uma empresa que já possui operações em 882 
cidades do Brasil e, entre as quais, algumas também fazem parte de outros países da 
América Latina (VALOR, 2019). 



 
Organizações Públicas e Empresas Privadas: Estratégia, Inovação e Tecnologia Capítulo 7 91

5 |  PERFIS DOS COLABORADORES DA EMPRESA
Em termos de capital humano, o iFood possui aproximadamente 116 mil donos de 

restaurantes cadastrados na plataforma (sem contar sócios, funcionários e fornecedores) 
(STARTSE, 2019) e cerca de 120 mil entregadores autônomos (números de 2018 e a 
expectativa pela série histórica era de que 2019 terminasse com o dobro – ainda não 
divulgado) (JORNAL DO COMÉRCIO, 2019; VEJA, 2019). 

O impacto macroeconômico é tão grande, que se juntássemos essa mão de obra 
autônoma com a mão de obra de empresas tecnológicas com o mesmo tipo de afiliação 
trabalhista (como Uber, 99 Táxis e Rappi), teríamos o maior empregador do país (4 milhões 
de pessoas que utilizam essas plataformas como fonte de renda) (EXAME, 2019). Além 
disso, o iFood possui em torno de 1400 funcionários internos, concentrados em sua maioria 
no novo (e luxuoso) escritório localizado em Osasco, São Paulo (EXAME, 2019). 

Levando em consideração esses dados, pode-se dizer que há 3 perfis majoritários de 
atores humanos que alavancam as operações da empresa: os comerciantes (que envolvem 
donos de restaurantes, seus funcionários e outros fornecedores), os entregadores (em sua 
maioria motoboys autônomos e que não possuem vínculo empregatício com a empresa) 
e os funcionários internos (estes sim, com vínculo empregatício reconhecido e que gozam 
de benefícios previstos e não previstos em lei). Não estão contemplados nessa relação 
outros tipos de trabalhadores pertencentes à cadeia de valor em torno da empresa como 
fornecedores de tecnologia, veículos de mídia, agências, consultorias e outras empresas 
terceiras de forma geral. Como os restaurantes são de diversos tipos e tamanhos e a 
renda de seus colaboradores geralmente não depende de forma tão direta quanto a dos 
outros dois perfis, limitaremos nossas análises aos entregadores e aos funcionários dos 
escritórios da companhia. Nesse sentido, já se observa uma clara distância (salarial, de 
condições de trabalho e de estabilidade jurídica) entre o trabalhador do conhecimento de 
Drucker (1999) (os funcionários dos escritórios) e o proletário do século XXI caracterizado 
por Antunes (2012) (os entregadores). Nota-se que, apesar dos avanços da tecnologia nos 
últimos anos e do otimismo do século XX concentrado na liberação do homem das tarefas 
repetitivas que o trabalho poderia proporcionar, temos uma empresa ultra tecnológica do 
século XXI composta por apenas 1% de trabalhadores denominados “trabalhadores do 
conhecimento” e outros esmagadores 99% VEJA, 2019) “proletários do século XXI”. 

Enquanto os trabalhadores do escritório central trabalham em uma área de 12 mil 
metros quadrados, com patinetes disponíveis para transitar no espaço, “dog day” às sextas, 
bebidas e comidas à vontade durante todo o período de trabalho, áreas de lazer, benefícios 
personalizados e nenhum mecanismo de controle em relação aonde o trabalho precisa ser 
executado (os funcionários podem trabalhar em qualquer lugar e transitarem livremente 
pelas dependências da empresa) (EXAME, 2019), temos, por outro lado, os motoboys das 
grandes metrópoles do Brasil trabalhando 13, 14 ou mais horas por dia para dar conta do 
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alto fluxo de pedidos de refeições sendo processados online pela plataforma do ponto A 
(estabelecimentos) ao ponto B (consumidor final) (AGORA, 2019). 

Somente em São Paulo, estão em circulação aproximadamente 200 mil motoboys, 
dentre os quais 30 a 40 mil trabalham com aplicativos. O infográfico abaixo produzido pelo 
Metro Jornal (2019) com base em dados da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) 
mostra que nos últimos dois anos completos, o número de motoboys de aplicativos mortos 
em trânsito variou de uma taxa de 17,7% (em relação ao número total de motoboys) para 
32,1%. Ou seja, praticamente o dobro em relação ao ano de 2017. O número de multas 
entre motocicletas sobre o total de veículos também aumentou consideravelmente de 2014 
a 2018.

O atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou que esses números estão 
diretamente ligados à expansão de serviços de entrega por aplicativo. Segundo o 
prefeito, o aumento da imprudência dos motoqueiros (que se arriscam mais, tomam mais 
multas e consequentemente correm mais risco de morte) é consequência do sistema de 
remuneração das empresas de aplicativo que incentivam motoboys que entregam cada 
vez mais encomendas em menos tempo (uma remuneração por produção). Ainda segundo 
o prefeito, as empresas de aplicativos estavam agindo contra a lei. A remuneração por 
produção de entregadores é de fato proibida no Brasil pela lei 12.436/11 sancionada em 
2011 pela então Presidente da República Dilma Roussef (PLANALTO.GOV, 2019).

Na internet, é possível ver também uma série de depoimentos de profissionais sobre 
as remunerações fornecidas pelos aplicativos que reforçam que o sistema por produtividade 
atrai trabalhadores que estão desempregados ou em maior condição de vulnerabilidade, 
exacerbando evidentes contrastes em relação aos trabalhadores do escritório, por exemplo. 
Em um vídeo do YouTube com 245 mil visualizações (YOUTUBE, 2019), um motoboy 
declara que conseguiu aproximadamente R$ 300,00 trabalhando simultaneamente em 2 
aplicativos (iFood e Uber Eats) por 6 dias. Essa remuneração equivale a R$ 50 reais por 
dia ou R$ 1500,00 por mês em média (trabalhando durante 30 dias ininterruptos). No site 
Glassdor (www.glassdoor.com.br/) é possível encontrar salários para determinados cargos 
de escritório no iFood de até R$ 14.000,00 por mês. 
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Figura 1: estatísticas de mortes e multas aplicadas a motoboys em São Paulo

Fonte: Metro Jornal com base em dados da CET (2019)

Recentemente, o iFood e a Loggi deixaram de incentivar financeiramente seus 
motoboys pelo número total de entregas, firmando um acordo com a prefeitura de São 
Paulo que também inclui um treinamento de condução fornecido pela CET (TECNOBLOG, 
2019) a fim de diminuir o número de mortes e infrações no trânsito. No entanto, as empresas 
Rappi e Uber Eats não aderiram ao acordo e se trata de uma iniciativa negociada a nível 
municipal, que pode ainda render muito tempo para abranger um consenso nacional sobre 
a questão. Aparentemente, nenhum elemento desse acordo contemplou a questão da 
remuneração em si. 

Essa realidade é reflexo da análise histórica feita por Antunes (2012) que argumenta 
sobre uma nova morfologia do trabalho no Brasil, onde a subcontratação, os sistemas 
flexíveis e outras inovações produtivas imperam e impõem sobre os trabalhadores uma 
precariedade estrutural e 

sistêmica. Segundo sua análise, apesar de haver uma fração da força de trabalho 
mais qualificada no país, a mesma também é pressionada a ser polivalente, multifuncional 
e altamente flexível por salários mais baixos se comparada à força de trabalho de países 
mais desenvolvidos.
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6 |  COMO A EMPRESA ESTÁ LIDANDO COM ESSES DESAFIOS 
É preciso deixar claro que o iFood é parte de um conjunto complexo de elementos e 

transformações da economia e da sociedade brasileira, associada a transformações ainda 
mais impactantes em termos globais. Slee (2017) caracteriza essas transformações no que 
o mesmo chama de “uberização do trabalho”, conforme mencionado anteriormente. 

A “uberização do trabalho” é uma economia baseada em pilares como 
compartilhamento (aplicativos que conectam consumidores a provedores de serviço), 
desregulação (o serviço prestado é responsabilidade de terceiros e não da própria empresa) 
e precarização do trabalho (são novas relações de trabalho, em que os trabalhadores são 
considerados “parceiros”, sem vínculo empregatício ou direitos trabalhistas) (SLEE, 2017). 

Enxergando a situação sob uma perspectiva sistêmica, é relativamente simples 
compreender que a “uberização” do modelo de negócio é uma estratégia de alta sinergia 
com o contexto global atual, onde a tecnologia, a mobilidade e a escalabilidade de operações 
formam a tônica da competitividade das chamadas “empresas unicórnio”. 

A partir desse raciocínio, fica difícil aplicar soluções que outrora se mostraram 
altamente eficazes, uma vez que todo o ecossistema produtivo e competitivo gira em torno 
de uma especialização cada vez mais flexível (SENNETT, 1999). Ou seja, a demanda por 
uma variedade de soluções cada vez maior a ser oferecida pela empresa exige, para sua 
própria sobrevivência, modelos de trabalho e contratação cada vez mais flexíveis. Sendo 
assim, o iFood não só age enquanto organização na dinâmica do capitalismo brasileiro atual, 
mas também reage aos movimentos estruturais de seus principais atores (investidores, 
consumidores, competidores e governo). 

Especialmente em relação ao governo, se inicia uma sucessão de batalhas a serem 
travadas que irão definir tanto os rumos da empresa de forma isolada, quanto os rumos 
da economia nacional. Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo abriu 
uma ação civil pública contra o iFood alegando a omissão de vínculo empregatício com 
os motoboys (TECNOBLOG, 2019). A ação do Ministério Público afirma que a relação dos 
motoboys com a empresa não é uma relação autônoma ou de pessoa jurídica para pessoa 
jurídica, mas sim de empregado e patrão. Os elementos que sustentam a acusação não 
são infundados: por exemplo, o iFood estabelece regras para retirada das mercadorias nos 
estabelecimentos, define o preço do frete, o trajeto a ser realizado, o tempo de espera e 
o tempo de deslocamento dos profissionais (TECNOBLOG, 2019). Por outro lado, o iFood 
pode argumentar que a liberdade de escolha do motoboy está em aceitar ou não aceitar o 
pedido de entrega a hora que quiser, diferente de um empregado de uma transportadora, 
por exemplo. 

Dessa forma, há uma grande dificuldade de solução desses impasses, tanto para 
a empresa, que precisa sobreviver a um mercado altamente competitivo, quanto para o 
Governo, que fica entre a cruz (regular exemplarmente o mercado) e a espada (incentivar 
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economicamente as iniciativas que atenuem seus próprios indicadores macroeconômicos 
desfavoráveis). 

Enquanto isso, parece que tanto o Governo (como o acordo proposto pela Prefeitura 
de São Paulo, por exemplo) quanto a própria empresa estão em busca de alternativas 
para atenuar impactos negativos na vida dos trabalhadores brasileiros. A palavra “atenuar” 
é a mais indicada nesse caso pois parece que, dada a situação da economia brasileira 
e pela filosofia econômica do novo governo, a informalidade parece ser preferida à alta 
regulamentação (teoricamente sem geração de empregos), segundo declaração do próprio 
presidente do Brasil (EXAME, 2019).

Em uma entrevista à revista Exame (2019), o atual CFO do iFood, Diego Barreto, 
confessa que “há espaço para melhorar a relação com os entregadores” e que “a relação, 
embora não trabalhista, vem sendo aperfeiçoada”. O aperfeiçoamento mencionado inclui 
iniciativas como a criação de canais de contato direto com o entregador (que antes era 
somente responsabilidade do estabelecimento), seguro contra acidentes e cursos de 
administração e finanças (EXAME, 2019). 

Em resumo, a empresa parece estar reagindo e atenuando danos em uma medida 
suficiente para ao diminuir pressões governamentais de um lado, mas sem abrir mão de seu 
poder de escala e abrangência, garantindo assim sua sobrevivência e share de mercado. 

7 |  O QUE O FUTURO RESERVA AO IFOOD (OU O QUE O IFOOD RESERVA 
AO FUTURO)? 

Dificilmente iremos reviver o ideário daquilo que já foi chamado de “pleno emprego”. 
Rifkin (2004) argumenta, por exemplo, que em décadas nos EUA há uma constante 
recuperação econômica sem reflexo imediato no número de empregos gerados. Isso por 
conta de um corte contínuo de inúmeras funções que outrora foram executadas por pessoas 
e agora são facilmente operadas por computadores e máquinas. 

Nada a leva a crer que o iFood e outras empresas intensivas em tecnologia e 
informação irão milagrosamente entrar contra a tendência arrasadora de eliminação dos 
empregos (ao menos tal como os conhecemos hoje). 

O iFood já planeja para 2020 a utilização de entregadores robóticos (em fase 
experimental e em ambientes controlados) para, segundo a própria empresa, “facilitar a 
vida dos entregadores”, pois a ideia é que o robô carregue a mercadoria transportada pelo 
entregador nas dependências de shoppings e condomínios, entregando-a diretamente ao 
consumidor final (EXAME, 2019). 

Essa “facilitação” da vida dos entregadores muito provavelmente vem acompanhada 
de uma substancial economia no tempo de entrega e, consequentemente, no aumento 
em larga escala da produtividade geral do sistema de delivery, economizando quantias 
substanciais de dinheiro. Aplicando o mesmo raciocínio para todo o sistema de entrega - 
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carros autônomos, robôs carregadores de encomendas e até mesmo robôs que preparam 
a comida (ÉPOCA NEGÓCIOS, 2018), já é possível imaginar o que o futuro de curto prazo 
reserva para essa massa de trabalhadores que dependem destes sistemas baseados em 
aplicativos. 

8 |  CONCLUSÕES 
Em primeiro lugar, se observa que a existência do iFood e de sua relevância como 

empresa empregadora no país vem acompanhada de mudanças estruturais na economia, 
na tecnologia, na política e na cultura da sociedade brasileira (e mundial) de forma geral. 
São todos esses elementos que, quando combinados, se manifestam nos paradoxos (uma 
empresa que ao mesmo tempo precisa de trabalhadores com habilidades do século XXI e 
trabalhadores com habilidades do século XX) e complexidades aparentemente insolúveis 
(escalar e sobreviver ao mercado ou regulamentar e sobreviver ao governo?). 

Em segundo lugar, em até que ponto vale tentar enquadrar um novo paradigma de 
negócio em parâmetros de relações de trabalho estabelecidos no século passado? Sem 
dúvida pode-se questionar a legitimidade de tais parâmetros sem abrir mão de princípios 
básicos de dignidade, segurança e respeito ao trabalhador. Trata-se de um exercício de 
criatividade, vontade política e trabalho que muito provavelmente demorarão ainda alguns 
anos para encontrar um desfecho favorável. 

O presente trabalho destaca como sua principal limitação a impossibilidade de 
entrevistar pessoalmente os funcionários do iFood e também os próprios motoboys, figuras 
centrais do debate proposto por este estudo de caso. Outra limitação é o fato de que as 
informações sobre a empresa em si e sua história estão escassamente disponibilizados nos 
canais diretos da própria empresa, exigindo que as fontes de dados fossem oriundas de 
veículos de comunicação de massa, sites especializados e entrevistas feitas por jornalistas. 

Por fim, é possível dizer que estamos caminhando para um novo ciclo de 
relacionamento entre o Brasil que produz e o Brasil que trabalha. As incertezas são maiores 
que as certezas, mas o que se pode dizer é que ainda há muito trabalho a ser feito (ou não). 
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