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"E ja que de ordem se trata, dig0 que: a Ordem e o lema da nossa 
bandeira, como tambem o Proaresso o 8". 

Assim o atual Presidente deste Tribunal Regional do Trabalho da Pri- 
meira Regiio, Juiz Nelson Tomaz Braga, iniciou o seu otimista discurso de 
posse. Revelando a confian~a que todos nele depositaram para reerguer a 
Primeira Regiio, garantiu que n i o  desperdi~ara a oportunidade nem quebra- 
ra o voto confiado. Ressaltou ainda que muitas serio as mudan~as nesta 
Casa. E para melhor. 

Imagine-se Getulio Vargas, em 1937, criando uma Just i~a do Trabalho 
por meio da i n s e r ~ i o  do artigo 139 na Carta Constitucional ... 

Imagine-se ainda Getulio declarando, por discurso proferido em 1" 
de maio de 1941, que estava instalada a "nova magistratura", ou seja, a 
Jus t i~a  do Trabalho ... 

De la para ca, o caminho foi aberto para a consolida~io do seu carater 
judiciario, ate integrar o Poder Judiciario, em 1946, no plano constitutional. 

Pioneiro dentre todos, nosso Regional foi inicialmente sediado na Rua 
Nilo Pe~anha, com jur isdi~io no Distrito Federal, Estado do Rio de Janeiro e 
Estado do Espirito Santo. 

0 Jornal do Brasil, em 11 de novembro de 1938, no dia seguinte a festa 
de inaugura~io do predio do Ministerio do Trabalho, onde ate hoje se encon- 
tra instalado este Tribunal, fez constar o texto abaixo: 

"A inaugura@o, ocorrida ontem, do edifkio do Minis- 
terio do Trabalho, permitiu a visita a uma das melho- 
res construq6es a s e w 0  da administraqib publica. 
Na'o obstante as portas de jacaranda, o marmore 
empregado, as portas externas de ferro trabalha- 
do, os 8 elevadores, o custo total deu, por metro 
quadrado, a media de 480$000 (quatrocentos e 
oitenta mil reis). " 

A epoca, a constru~io foi considerada a maior existente entre todos os 
predios da administra~io publica no Brasil. E sediou o Primeiro Regional ate 
a data de hoje. 

Essa digressiio a alguns momentos historicos resulta de urn acerto de 
contas feito com a postura de mudan~as que este nosso Primeiro Regional 
exige, por dever de compromisso de toda a sociedade juridico-trabalhista e, 
em particular, pelo atual Presidente, Juiz Nelson Tomaz Braga. 



Ele, trazendo a experiencia bem-sucedida da Coordena@o do Grupo 
de Trabalho - GTRAB, no period0 de 1997/1998, prometeu retornar a busca 
por imoveis publicos para instala~20 de orggos que ainda n20 tem sede pro- 
pria, rescindindo, assim, os contratos de locaqgo atualmente em vigor. 
0 parco or~amento aprovado para este Regional ngo permite gastos signifi- 
cativos com alugueis. 

Nessa linha de mudan~as de postura da nova Administra~go, para 
que se repense a concretiza@o de projetos, deixam-se para tras as pro- 
messas ate entgo ngo realizadas. Nesta postura encontra-se o Juiz Nel- 
son Tomaz Braga que, atento as mudan~as, apresentou aos membros 
do 0rggo Especial pontos significativos das metas t ra~adas e as medi- 
das para a sua execuq50. 

E a primeira medida ja se concretizou. Diante de todas as tentativas 
anteriores que acabaram n2o se concretizando, apresentou, naquela ses- 
sgo do 0rg50 Especial, a foto de um predio, em fase final de constru~50, 
que abrigara as 73 Varas do Trabalho da Capital. 0 convenio foi assinado 
pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro e a Caixa EconGmica 
Federal. 0 Protocolo de Inten~des foi assinado pelo Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho, Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros, pelo 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regigo, Juiz Nel- 
son Tomaz Braga, e pelo Vice-Presidente da Caixa Econamica Federal, 
Doutor Jogo Carlos Garcia. 

0 predio fica situado na Rua do Lavradio, 132, no Centro. Suas princi- 
pais vias de acesso sgo Avenida Republica do Chile, Rua Mem de Sa e 
Avenida Henrique Valadares. 0 local dista 750 metros do entroncamento das 
Avenidas Rio Branco e Republica do Chile, ficando a 250 metros da Catedral 
da Cidade. Esta ainda proximo da sede da PETROBRAS, do BNDES, da 
CAIXA, da TelefGnica e do Centro Empresarial Rio Metropolitan. Sua area 
total e de 27.182,86m2. Tem catorze pavimentos, sendo um subsolo, pavi- 
mento terreo, 2Qaragem, 3Qaragem, 1"avimento e oito pavimentos tipo 
(2Q ao g9 andar), 10"avimento e cobertura. Conta com 387 vagas vincula- 
das de garagem. Sua estrutura e de concreto armado com fechamento em 
alvenaria. As fachadas apresentargo revestimento em granito, esquadrias 
de ~luminio anodizado bronze, vidros laminados de 8mm na cor verde e 
pastilhas cer5micas nos panos cegos das laterais. 

- Instala@5es de prote~go e combate a inchdios; 
- Circuito fechado de TV; 
- Som ambiente; 



- Sistema de ar-condicionado com termo de acumulaqZio central; 
- Seis elevadores de alta velocidade; 
- Cabeamento estruturado; 
- Equipamento de micro-informatica; 
- Elementos ativos de voz e dados. 

ESTADO ATUAL DA OBRA: 

- Estrutura concluida; 
- Alvenaria das fachadas executadas; 
- Granito das fachadas - concluido; 
- Alvenarias externas embo~adas; 
- Contramarcos de aluminio colocados; 
- Previsdes de tubula~des de esgoto e aguas pluviais concluidas; 
- Casas preservadas com embogo externo executado. 

- Oitenta e duas Secretarias; 
- Se~des  de apoio; 
- Gabinetes para Juiz Corregedor e Juiz Presidente; 
- Um restaurante; 
- Quatro cantinas. 

PRAZO PARA A CONCLUSAO DAS OBRAS: 

- Doze meses contados a partir da assinatura do contrato, sendo 
envidados esfor~os para reduzi-lo ao maximo. 

0 Presidente ressaltou o empenho do Tribunal Superior do Trabalho, 
especialmente do seu Presidente, Ministro Francisco Fausto Paula de 
Medeiros, na busca de uma solu~go para a retomada do jurisdicionamento 
normal deste Regional. 

0 imovel, depois de concluido, sera cedido gratuitamente a este Regi- 
onal pelo prazo de cinco anos, renovavel por outros cinco, com possibilidade 
de compra, por intermedio da Caixa Econamica Federal, que se responsabi- 
lizara pela sua loca@o. A previsZio e de que o predio esteja concluido ate o 
fim deste ano. 0 Protocolo de Inten~des prevg ainda que a CAlXA analisara a 
viabilidade de fornecer tambem os equipamentos de informatica necessari- 
os ao funcionamento das Varas do Trabalho. 



Esta parceria encaixa-se plenamente na promessa feita por Sua Exce- 
Iencia, o Juiz Nelson Tomaz Braga, quando afirmou, em seu discurso de pos- 
se, estar seguro de que todos contribuiriam de forma decisiva para a mudan~a 
de uma politica ultrapassada para a execu~ao das metas e projetos tra~ados. 

A Revista deste Regional, com a presente edi~i io, cumpre a agradavel 
tarefa de levar a seus leitores as alvissareiras noticias que informam este nu- 
mero, augurando que outras sejam as realiza~6es nesta nova Administra~iio. 



Discurso de Posse do Exmo. Sr. Dr. 
Nelson Tomaz Braga, na Presidencia do 

Egregio Tribunal Regional do Trabalho da 
Primeira Regi30,em 17 de marCo de 2003, 

no Plenario Delio MaranhZio 



"Ordem no Universo" 

A Paz na Terra, anseio profundo de todos os homens de todos os tem- 
pos, n i o  se pode estabelecer nem consolidar senio no pleno respeito da 
ordem instituida por Deus. 

0 progresso da ciencia e as inven~6es da tecnica evidenciam que 
reina uma ordem maravilhosa nos seres vivos e nas for~as da natureza. 

Testemunham outrossim a dignidade do homem capaz de desvendar 
essa ordem e de produzir os meios adequados para dominar essas for~as, 
canalizando-as em seu proveito. 

Mas o avanCo da ciencia e os inventos da tecnica demonstram, antes 
de tudo, a infinita grandeza de Deus, criador do Universo e do Homem. 

Foi Ele quem tirou do nada o Universo, infundindo-lhe os tesouros de 
sua sabedoria e bondade. 

Por isso, o salmista enaltece a Deus com estas palavras: 
Senhor, Senhor, q u i o  admiravel e o Teu nome em toda a Terra. 
quio numerosas s i o  as Tuas obras, Senhor! 
fizeste com sabedoria todas as coisas. 

Foi igualmente Deus quem criou o Homem a Sua imagem e seme- 
Ihan~a, dotado de inteligencia e liberdade, e o constituiu senhor do Universo, 
como exclama ainda o salmista: Tu o fizeste pouco inferior aos anjos e o 
coroaste de gloria e honra; deste-lhe o dominio sobre as obras das Tuas 
mgos, colocaste todas as coisas sob os seus pes." 

E ja que de ordem se trata, dig0 que: a ordem e o lema da nossa 
bandeira, como tambem o progresso o e. 

A introdu~io escolhida, tirada da Enciclica PACEM IN TERRlSdo Santo 
Padre Jo io  XXIII, que tem o subtitulo de Ordem no Universo, e atualissima. 
Suas pequenas linhas resumem os anseios do momento que vivemos nos 
cenarios: mundial, de nosso pais, de nosso estado e de nosso municipio. 

Neste solene momento, rogo a Deus que nos ilumine durante a admi- 
nistra@o deste Tribunal. P e ~ o  l icen~a aos que n i o  professam do nosso 
Credo para invocar tambem a p ro te~ io  da Virgem Maria e da Nossa Senho- 
ra da Rosa Mistica. 

N i o  fossem os designios de Deus, n i o  estaria eu a assumir a pre- 
sidencia deste Primeiro Regional. Aqui deveria estar o nosso querido e 
saudoso Desembargador Azulino Joaquim de Andrade Filho, que prema- 
turamente se foi, deixando de realizar o ti30 acalentado sonho de ser o 
presidente deste Egregio. 

Mas nos, Azulino, temos a certeza de que, com os predicados com 
que partiu da terra, voce integra a corte de ministros que estio ao lado do 
Pai. Corte da qua1 tambem faz parte o querido irmio Jose Maria da Cunha, 
t i o  honrado e probo quanto voce. 



0 ano que passou foi de grandes perdas no nosso parco quadro de 
magistrados, pois a fatalidade e a viol6ncia urbana levaram do nosso convi- 
vio os Juizes Miriam Celeste Moura Machado, AdGnis Luciano da Silva e Marco 
Aurelio Almaraz Lima. Que Deus os tenha. 

"Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, 
muda-se a confianqa: todo mundo e composto de mudanqa, tomando sem- 
pre novas qualidades." 

Assim dizia Cambes ... 
E bom que se frise: 

0 espirito da mudanqa tambem rege hoje o destino da nossa patria. 0 
Presidente Luiz lnacio Lula da Silva, em seu discurso de posse, enfocou a im- 
portincia de a esperanqa ter vencido o medo e este medo era o da mudanqa ... 

E por demais gratificante ser eleito pela quase unanimidade dos meus 
pares para assumir a presidencia do Primeiro Tribunal Regional do Trabalho 
do nosso pais no prcjximo bienio. 

A minha eleiqiio revela a confianqa que todos em mim depositam para 
reerguer este Regional. E uma coisa eu garanto: niio desperdiqarei a oportu- 
nidade nem quebrarei o voto a mim confiado. 

Saberei honrar, com independencia, etica e disciplina, as responsabili- 
dades que me foram conferidas pelos desembargadores que comp6em esta 
Corte, como sempre honrei os cargos que ocupei. 

Ressalto que muitas seriio as mudanqas tambem nesta casa, mas 
tenham a certeza de que serge para melhor. 

Dividiriio comigo as tarefas administrativas experientes membros deste 
Tribunal, cuja bagagem e de mais de 30 anos. 

0 s  Desembargadores Ivan Dias Rodrigues Alves, Vice-Presidente, 
Gerson Conde, Corregedor, e Raymundo Soares de Matos, Vice-Corregedor, 
ja tiveram seus curricula vitae detalhados na saudaqiio feita pela 
Desembargadora Maria de Lourdes D'Arrochella Lima Salllaberry. 

0 Desembargador lzidoro Soler Guelman, reeleito para a direqiio-ge- 
ral da Escola de Magistratura da Justiqa do Trabalho no Estado do Rio de 
Janeiro, enfrentou, durante os ultimos dois anos, com altivez e criatividade, 
os reflexos do malfadado sinistro que assolou nosso Tribunal. Sua reeleiqiio 
e o reconhecimento do seu exit0 a frente da Ematra. 

0 Desembargador Luiz Carlos Teixeira Bonfim, eleito para a presiden- 
cia da Ser;iio Especializada em Dissidios Individuais, ti30 culto e dinimico, 
sabera, por certo, imprimir a sua marca nesta gest8o. 

Niio estaria sendo verdadeiro e fie1 ao meu intimo se afirmasse que admi- 
nistrar esta Corte niio me envaidece; sobretudo me honra muito. Honra-me per- 
tencer a uma Corte da qua1 fizeram parte tiio importantes juristas deste pais. Ju- 
ristas como Delio Maranhiio e Amaro Barreto, que ja niio estiio mais entre nos. 



N i o  poderia deixar de registrar que poucos s i o  os Tribunais que tem o 
privilegio de ver um ex-membro integrado na Corte Suprema do pais e, mais 
ainda: como seu presidente. 

Falo de Sua Excelencia, o Ministro Marco Aurelio Mendes de Farias 
Mello, oriundo desta casa. 

Este Primeiro Regional tem historia. E estou certo de que todos 
nos deste pleno continuaremos a honrar esta historia com etica, com- 
petencia e independencia. 

Quanto as metas para o proximo bienio, comunico que ja tenho defini- 
do um plano-diretor. 

Darei knfase a reestruturaqio administrativa deste tribunal, engloban- 
do as areas financeira, or~amentaria, patrimonial e de recursos humanos, 
com destaque para o aperfeiqoamento dos magistrados, a qualificaqio pro- 
fissional dos servidores, a melhoria das instalaqdes deste Regional, a mo- 
derniza~io da informatica, incluindo a renovaqio dos equipamentos, dentre 
outras diretrizes. 

Pretendo imprimir na administraqio do Tribunal uma filosofia mais 
educativa e pedagogica do que punitiva. 

A nossa f u n ~ i o  e servir. Servir aos jurisdicionados, que vem ate nos 
no desejo da soluqio agil para as suas tides. Nos somos os depositarios 
desse anseio e temos a obrigaqBo de atende-lo de forma celere. Ja adverte 
o velho brocardo: Justiqa morosa e injustiqa. 

Vou priorizar tambem de mod0 significativo a informatica do nosso Tri- 
bunal, que n i o  pode ser chamada de "jurassica", pois "jurassica", para a 
nossa realidade, seria ate elogio. 

Quando no exercicio eventual da presidencia desta Corte, deparei-me 
com dificuldades administrativas e me vi obrigado a baixar dois atos, em 
dias consecutivos, suspendendo os prazos judiciais. lsto porque o sistema 
de acompanhamento processual (SAP) esta defasado, ficando praticamen- 
te dias inteiros fora do ar, o que acaba refletindo na contagem dos prazos. 
Esse e apenas um exemplo ... 

Estou seguro de que tudo isso, somado a boa vontade de todos nos, 
sera decisivo para uma mudan~a qualitativa na prestaqio jurisdicional da 
Justiqa do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro. 

Estarei atento as mudan~as, mas faqo um alerta. NBo podemos assis- 
tir impassiveis ao process0 destrutivo por que passa o Poder Judiciario bra- 
sileiro, em especial o Trabalhista. 

A Just i~a so se tornara forte e os jurisdicionados serio melhor servi- 
dos quando todos os segmentos do Judiciario unirem-se nesse ideal. 

Agrade~o ao Desembargador Arnaldo Esteves Lima e tambem ao 
Desembargador Miguel Pacha que, com o espirito de desprendimento, nos 
ajudaram para o sucesso desta solenidade. 



Agrade~o ainda aos senhores senadores e deputados aqui presen- 
tes que se prontificaram a colaborar para a implanta~iio dos projetos da 
Primeira Regiiio. 

Enfatizo que apresentarei aos membros do 0rgiio Especial pontos sig- 
nificativos das metas tra~adas na Sessiio de amanhii neste Plenario, oca- 
siiio em que discutiremos as medidas para a sua execu~iio. 

Conhe~o outros Regionais do nosso pais que se encontram muito 
bem aparelhados e me espanta a situa~iio precaria em que vivemos nesta 
Primeira Regiiio. 

Em conversa reservada com Sua Excelencia, o Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho, Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros, e tam- 
bem com Sua Excelencia, o Vice-Presidente, Ministro Vantuil Abdala, disse a 
Suas Excelencias que, em face da precariedade em que nos encontramos, 
niio iria me fazer de rogado e, como se diz em linguagem popular, passaria, 
em Brasilia, niio so o pires como ate uma grande bacia! 

Bem, o relogio avanGa e convida-me a parar. Ja vejo a fadiga nos meus 
pares, nas autoridades e nos ilustres convidados. 

Agradeqo a presenGa de todos que abrilhantaram esta solenidade, o que 
muito nos envaidece e alegra. Saibam que os senhores siio testemunhas das 
metas que acabei de anunciar para a realiza~iio do nosso plano-diretor. 

Quero registrar meu especial agradecimento as autoridades presen- 
tes e aos nobres colegas. 

Porem, antes de encerrar, niio poderia deixar de registrar a imensa 
alegria de ver aqui meus amados pais, Nelson e Georgette. 

Guardo da minha avo paterna Ephigenia, a quem devo a minha forma- 
~ i i o  religiosa, as lembran~as dos momentos em que me punha a estudar as 
liqdes colegiais. 

Agrade~o aos meus avos maternos Afif e Zaque a dedica~iio que sem- 
pre tiveram na forma~iio etica e moral dos seus filhos e netos. Foram dois 
imigrantes sirios que deixaram sua terra, por causa das guerras, em busca 
de um "Eldorado" na America. 

Mais uma vez repito: obrigado, meus pais, por dividirem esta feli- 
cidade comigo! 

Agrade~o a minha doce e meiga mulher, Sonia, extremosa miie; bri- 
lhante profissional; querida companheira com quem partilho, ao longo de 31 
(trinta e um) anos de matrim6ni0, alegrias e momentos dificeis tambem. 

Sonia, divido este momento com voce e declaro publicamente que 
come~aria tudo outra vez ao seu lado. 

Filhos adorados, Marcus Vinicius, Cesar Augustus e Carlos Gustavo, 
quero que saibam o quanto me orgulho de voces. 

Aumentando a familia, Cesar casou com Joana. Desta uniiio nasceu 
Joiio, meu neto, que veio para renovar e dar continuidade as nossas vidas. 



Marcus e Gustavo estio trazendo Bianca e Luciana para o nosso con- 
vivio e que, juntamente com Joana, s i o  minhas belles filles. 

Por fim, aos que v i o  administrar este Tribunal, tenho uma mensagem 
sobre autoridade e poder. 

Preceituou Jaime Balmes: "n8o ha sociedade, por pequena que seja, 
que ppssa conservar-se em ordem sem uma autoridade que a reja; onde ha 
uma reuniio, mister se faz uma lei de unidade, pois, a n8o ser assim, sera 
inevitavel a desordem." 

Quanto ao poder, esta palavra tem sido ma1 entendida, pois vem sendo 
associada ao context0 de exercer controle sobre o outro. No entanto, poder e 
a capacidade de se manter livre de influencia, de dependencia e de escravi- 
d io.  Diariamente estamos expostos a situa~des imprevisiveis que nos exi- 
gem uma tomada de posic;iio imediata. Podemos reagir, demonstrando rai- 
va, ou simplesmente deixar passar, permanecendo calmos. Poder significa 
fazer a escolha certa - agir como um mestre de si mesmo ... 

Renovo os meus agradecimentos a todos que comigo compartilham 
este momento decisivo da minha trajetoria publica, rogando a Deus, mais 
uma vez, que nos proteja a todos. 

Muito obrigado. 





ASSEDIO MORAL E SEUS EFEITOS JUR~DICOS 
Claudio Armando Couce de Menezes* 

1 - Assedio Moral 

1 .l - Conceito 

Assedio moral, manipula@o perversa, terrorismo psicologico ou, ain- 
da, mobbing, bullying ou harcelement moral, e um mat que, apesar de n i o  
ser novo, comeqa a ganhar destaque na sociologia e medicina do trabalho, 
estando por merecer tambem a aten@o dos juristas. 

As naqdes escandinavas, a Franqa, os E.U.A., Belgica, lnglaterra e Portu- 
gal, so para citar alguns paises, alem de inumeros estudos realizados a respei- 
to, ja editaram diplomas legislativos ou estgo na iminencia de faze-lo. Sendo 
certo que seus tribunais vem, de algum tempo, independente de norma positivada, 
reconhecendo o fenbmeno, com as suas conseqii6ncias sociais e juridicas'. 

A par das san~des (trabalhistas, administrativas e penais), alguns le- 
gisladores procuram conceituar o assedio. Exemplo dessa preocupaqgo 
encontramos na Fran~a e em Portugal2 3. 

No Brasil, recentemente, surgiram varias propostas legislativas para 
combater o fen6meno: 

a) Projeto de Lei da deputada federal Rita Camata; 
b) Projeto de Lei de reforma do Codigo Penal, de iniciativa do deputado 

federal Marcos de Jesus; 
c) Projeto de Lei de reforma do Codigo Penal, de coordena~go do 

deputado federal lnacio Arruda. 

* Juiz Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1 7 q e g i l o  - Mestre em 
Direito do Trabalho - PUCISP. 

MARIE-FRANCE HlRlGOYEN (Mal-Estar no Trabalho, redefinindo o assedio moral, Rio 
de Janeiro, Bertrand Brasil, 2002), menciona decisdes e estudos juridicos sobre o assedio bem como 
sua analise pela jurisprudencia francesa. 

Projeto de Lei franc& (Lei de Modernizapso Social) subseq5o 2, da se@o 6, do titulo 
II, do livro 1" do Codigo de Trabalho: 
"122-49: Nenhum trabalhador deve se submeter aos procedimentos repetidos de assedio moral que 
tenham por finalidade ou por conseqD6ncia uma degradaqzo das condicdes de trabalho suscetivel de 
atingir seus direitos e a sua dignidade, de alterar sua saude fisica ou mental ou de comprometer seu 
futuro profissional." 

Portugal: Projeto de Lei n. 252N111, proteego laboral contra o terrorismo psicologico ou assedio: 
Art. 1" (objecto) 

1 - A presente lei estabelece as medidas gerais de protec~iio dos trabalhadores contra o 
terrorismo psicologico ou assedio moral, entendido como degradaego deliberada das condi~6es fisicas 
e psiquicas dos assalariados nos locais de trabalho, no imbito das rela~des laborais. 0 atentado contra 
a dignidade e integridade psiquica dos assalariados constitui uma agravante a tais comportamentos. 



No imbito estadual e municipal, registre-se, entre outros estatutos ja 
aprovados, a Lei Municipal n. 13.288, de 10-1 -2001, de SBo Paula, que pro- 
cura conceituar o assedio no imbito da AdministraqBo4. 

Para a estudiosa francesa MARIE-FRANCE HIRIGOYEN, uma das maio- 
res autoridades no assunto, "o assedio moral no trabalho e qualquer conduta 
abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude ...) que atente, por sua repeti- 
950 ou sistematizar$io, contra a dignidade ou integridade psiquica ou fisica de 
uma pessoa, amea~ando seu emprego ou degradando o clima de trabalhon5. 

Por sua vez, o pioneiro no assunto, o sueco HElNZ LEYMANN, conceitua 
o assedio moral como "a deliberada degradaqiio das condi~6es de trabalho 
atraves do estabelecimento de comunica~6es nBo eticas (abusivas), que se 
caracterizam pela repeti~iio, por longo tempo, de um comportamento hostil 
de um superior ou colega (s) contra um individuo que apresenta, como rea- 
r;Bo, um quadro de miseria fisica, psicologica e social duradoura"6. 

1.2 - Notas caracteristicas 

0 assedio e um processo, conjunto de atos, procedimentos destina- 
dos a expor a vitima a situaq6es inc6modas e humilhantes. De regra, e sutil, 
no estilo "pe de ouvido". A agressio aberta permite um revide, desmascara a 
estrategia insidiosa do agente provocador. 

2 - Por degradaq50 deliberada das condiqdes fisicas e psiquicas dos assalariados nos 
locais de trabalho entendem-se os comportamentos dolosos dos empregadores, conduzidos pela 
entidade patronal e/ou seus representantes, sejam eles superiores hierarquicos, colegas elou outras 
quaisquer pessoas com poder de facto para tal no local de trabalho. 

3 - 0 s  actos e comportamentos relevantes para o objeto da presente lei caracterizam-se 
pelo conteudo vexatorio e pela finalidade persecutoria elou de isolamento, e traduzem-se em conside- 
raqdes, insinuaqces ou ameaqas verbais e em atitudes que visem a desestabiliza~50 psiquica dos 
trabalhadores com o fim de provocarem o despedimento, a demiss5o forqada, o prejuizo das perspec- 
tivas de progress50 na carreira, o retirar injustificado de tarefas anteriormente atribuidas, a penalizaq50 
do tratamento retributivo, o constrangimento ao exercicio de funqdes ou tarefas desqualificantes para 
a categoria profissional do assalariado, a exclus5o da comunicaqBo de informa~des relevantes para 
a actividade do trabalhador, a desqualifica~20 dos resultados ja obtidos. Estes comportamentos 
revestem-se de um caracter ainda mais gravoso quando envolvem desqualificaq?io externa (para fora 
do local de trabalho) dos trabalhadores, atraves de fornecimento de informa~des erradas sobre as 
suas funqdes elou as suas categorias profissionais e de desconsideraqdes e insinuaqdes prejudici- 
ais a sua carreira profissional e ao 'bom nome' ". 

"Art. lP, paragrafo unico: Para fins do disposto nesta lei considera-se assedio moral todo 
tip0 de aq50, gesto ou palavra que atinja, pela sua repetiq50, a auto-estima e a seguranqa de um 
individuo, fazendo-o duvidar de si e de sua competbncia, implicando em dano ao ambiente de trabalho, 
a evoluq5o da carreira profissional ou a estabilidade do vinculo empregaticio do funcionario, tais 
como: marcar tarefas com prazos impossiveis; passar alguem de uma area de responsabilidade para 
funqdes triviais; tomar credit0 de ideias de outros; ignorar ou excluir um funcionario so se dirigindo a 
ele atraves de terceiros; sonegar informaqdes de uma forma insistente; espalhar rumores maliciosos; 
criticar com persist6ncia; subestimar esforqos.". 

Mal-estar no trabalho, p. 30. 
Pagina do autor na Internet. 



Assim, a preferencia pela comunica@o ngo-verbal (suspiros, er- 
guer de ombros, olhares de desprezo, silencio, ignorar a existgncia do 
agente passivo), ou pela fofoca, zombaria, ironias e sarcasmos, de mais 
facil nega~go em caso de rea@o: "foi so uma brincadeira", "ngo e nada 
disso, V O C ~  entendeu mall1, "a senhora esta vendo elou ouvindo coisas", 
"isso e paranoia sua ", "ela e louca", "ngo fiz nada demais, ela (ele) e que 
era muito sensivel", sgo alegaq6es tipicas de quem se v6 denunciado 
nesses casos. 

Todavia, o assedio tambem tem lugar atraves de procedimentos mais 
concretos, como: rigor excessivo, confiar tarefas inuteis ou degradantes, 
desqualifica@o, criticas em publico, isolamento, inatividade for~ada, amea- 
Gas, explora$io de fragilidade psiquica e fisica, limita~go ou coibi~go de qual- 
quer inovaqgo ou iniciativa do trabalhador, obriga~go de realizar autocriticas 
em reuni6es publicas, exposi@o a ridiculo (impor a utilizaqgo de fantasia, 
sem que isso guarde qualquer rela~i io com sua fun~go; inclusgo no rol de 
empregados de menor produtividade); divulgaggo de doen~as e proble- 
mas pessoais de forma direta elou publica, ... 

A exterioriza~go do harcelement moral, portanto, ocorre atraves de 
gestos, comportamentos obsessivos e vexatorios, humilhagdes publicas e 
privadas, amedrontamento, ameaGas, ironias, sarcasmos, difama~aes, ex- 
posi~go ao ridiculo, sorrisos, suspiros, trocadilhos, jog0 de palavras de cu- 
nho sexista, indiferen~a a presenGa do outro, silencio for~ado, sugestgo para 
pedido de demissgo, ausencia de servi~o e tarefas impossiveis ou de difici- 
lima realiza@o, controle do tempo no banheiro, d ivulga~io publica de deta- 
lhes intimos, agress6es e ameaGas, etc.'. 

0 assedio moral, face a sua multiplicidade, ngo raro se apresenta sob 
a otica de atos discriminatorios ou deles chega muito proximo8, quando ngo 
concretiza o assedio sexual e vice-versag, ou ate por atos que interfiram na 
privacidade do trabalhador. 

MARIE-FRANCE HlRlGOYEN (Assedio Moral, a violencia perversa do cotidiano, Bertrand 
do Brasil Editora. Rio de Janeiro, 2002; e na ja citada obra Mal-Estar no Trabalho) oferece inumeras 
situa~ees em que estas notas tipicas do assedio est5o presentes. 

"0 assedio moral comega frequentemente pela recusa de uma diferenGa. Ela se manifesta 
por um comportamento no limite da discriminagio propostas sexistas para desencorajar uma mulher 
a aceitar uma f un~5o  tipicamente masculina, brincadeiras grosseiras a respeito de um homossexu- 
al ... Provavelmente, da discriminag50 chegou-se ao assedio moral, mais sutil e menos identificavel, 
a fim de ngo correr o risco de receber um sangio." (Marie-France Hirigoyen, Mal-Estar no 
Trabalho, p. 37). 

Marie - France Hirigoyen, (Assedio Moral, pp. 16 e 66, e Mal-Estar no Trabalho, p. 33) 
ressalta que o assedio sexual esta inserido, freqiientemente, no assedio lato sensu decorrente de 
atitudes perversas de agentes agressores no ambiente do trabalho, n5o raro migrando para o assedio 
moral e deste para aquele. 



Porem, essas situaqbes guardam suas particularidades, mesmo por- 
que podem se apresentar de forma direta, pontual, abrupta, agressiva e ate 
violenta, o que as afastam do fen6meno sob analiselO. 

1.3 - Causas, rnotiva~iio e quadro geral 

Doze milhbes de europeus vivem o drama do harcelement moral, 
mobbing ou bullying. 

So na Inglaterra, segundo a University of Manchester Institute of Science 
and Technology, um terqo a metade das doenqas oriundas do estresse entre 
trabalhadores se relaciona com o assedio no empregoil. Completando es- 
ses dados, o Institute of Personel and Development (IPD) publicou os resul- 
tados de uma enquete revelando que um (1) entre oito (8) (mais de tr6s 
milhaes de empregados) no Reino Unido t6m sofrido bullying no trabalho. E 
mais da metade afirma que essa situaqgo era lugar comum na sua organi- 
zaqiio e um quarto informou que tal coisa so agravou no ultimo ano. 

No Brasil pesquisas comeqam a ser feitas e publicadas sobre o asse- 
dio moral nas empresas. A Dra. Margarida Barreto, em sua tese de mestrado 
(PUC-SP), apurou que 36% da populaqgo brasileira, economicamente ativa, 
sofre desse tip0 de violencia. 

Quais sgo as causas e motivaqbes desse ma1 que assola o trabalho? 
Ha, evidentemente, a perversidade do ser humano. 0 "homem como 

lobo do homem" e sentenqa por demais conhecida. E, por isso, provavel- 
mente desde os primordios do trabalho ja experimentava o assedio moral. 

Some-se a isso, motivos e objetivos especificos como a competitividade 
desenfreada; o individualismo exacerbado; medo de perder o emprego ou o 
posto de trabalho para colegas mais capazes ou experientes; receio em ver 
descobertas falhas, ilegalidades; a resistencia ao novo, ao diferente, ou ate 
ao tradicional (ma1 de que sofrem os "moderninhos": jovens profissionais 
arrivistas ou executivos "pos-modernos"). 

E, para tornar o bolo intragavel, adicione-se as conseqii6ncias da 
globalizaqgo - algumas ja mencionadas no paragrafo acima - e teremos um 
quadro assustador. 

l o  0 assedio moral, conforme ja noticiado, se concretiza sobretudo pela repetiqgo de atividades, 
palavras, comportamentos; uma agress5o verbal ou fisica, conquanto sujeita a gerar dano indenizavel 
como o assedio moral, n5o se confunde com essa figura. Mas um ato, aparentemente solitario, mas que 
contem em si face carga de intenqBo de causar humilhaq80, pode estar conectado a um procedimento de 
assedio moral. E o caso de certas despedidas em sala trancada ou na presenqa de varios empregados 
(com o intuito de desmoralizar o empregado) com o esvaziamento das gavetas da mesa que ocupava ou 
a inclusZio de seus pertences na portaria ou corredor, culminando uma serie de atos anteriores perpetra- 
dos contra o obreiro (MARIE-FRANCE HIRIGOYEN, Mal-Estar no Trabalho, pp. 3112). 

' I  Workplace Bullying, ANDY ELLIS. 



Ngo e por outra razgo que a OMS (Organizaggo Mundial da Saude) 
preve o aumento galopante das doenqas ligadas as formas de gestgo e or- 
ganizaqgo do trabalho geradas pelas politicas neoliberais. Conclui afirmando 
que as proximas decadas irgo dar corpo a uma era de novas doenqas profis- 
sionais, todas resultantes do process0 neoliberal. 

A nova economia provoca um grau imenso de competitividade e de inse- 
guranqa na empresai2. Outrossim, pela uniformidade que demanda, gera uma 
intoler3ncia com a diferen~a, com aquele que se afasta do padrgo esperado 
pela empresa, que discorda, contesta, denuncia, pois e do novo estado de 
coisas a submissiio e a obedi6ncia13. De outro lado, ha um acumulo de atribui- 
~ d e s ,  de novas tarefas, a um mesmo empregado, de quem se espera uma 
polival6ncia; fonte de economia de custos, vez que evita a contrataggo de ou- 
tros obreiros para cumprirem a atividade por ele desenvolvida14. 

1.4 - Exemplificando as hipoteses de Assedio Moral 

1) Muito comum e o assedio em circunst5ncias em que o empregado 
ou a empregada gozam de estabilidade ou de alguma garantia no emprego. 
Nesses casos, e perpetrado atraves da discriminagi50, rigor excessivo, pro- 
vocaqdes, inaqgo forqada, serviqos superiores as forqas do trabalhador, 
vexatorios ou distintos daqueles relacionados as suas fungdes; 

2) No caso de aqgo movida pelo obreiro contra o patrgo, quando este 
n5o e sumariamente despedido, ngo raro passa o empregador ou seu preposto 
a infernizar a vida do demandante, atraves de uma infinidade de expedientes, 
sendo ainda muito freqiiente a preteriqgo em promogdes, rebaixamento de 
funqgo, retorno aquela anteriormente exercida, etc.; 

3) Despedidas, antecedidas de atos humilhantes (sala trancada, pertences 
pessoais na porta, gavetas esvaziadas, repreensiio publica, circular interna); 

4) P6r o empregado, inc6modo ou em relaqgo a quem se nutre uma 
antipatia, a trabalhar em espaqo exiguo, ma1 iluminado e mal-instalado; 

l2 "0s assalariados produzem porque estio obcecados com as ameaqas referentes a sobre- 
vivgncia da empresa, ou pela perspectiva de perder o emprego ..." (MARIE-FRANCE HIRIGOYEN, 
Assedio Moral, p. 83) 

j3 "AS atitudes de assedio moral visam antes de tudo a "queimar" ou se livrar de individuos que 
n i o  est io em sintonia com o sistema. Na hora da globalizaqio, procura-se fabricar o idkntico, clones, 
robbs interculturais e intercambiaveis. Para que o grupo seja homogkneo, esmaga-se aquele que n i o  
esta no ponto, aniquila-se qualquer especificidade, seja de carater, comportamento, sexo, raqa ... 
Formatar os individuos e uma maneira de controla-10s. Eles devem se submeter para melhorar os 
desempenhos e a rentabilidade." (MARIE-FRANCE HIRIGOYEN, Mal-Estar no Trabalho, p. 39). 

l 4  "Enquanto se "enxugam os quadros", os que continuam a trabalhar o fazem cada vez mais 
intensamente, e a duraqio real de seu trabalho n2o para de aumentar; n8o so entre os gerentes, mas 
tambem entre os tecnicos, os empregados e todos os "executores", em particular os terceirizados". 
(CHRISTOPHE DEJOURS, A bana l i za~ lo  da In jus t i~a  Social, Rio de Janeiro, Fundaqio Getulio 
Vargas, 3%diqBo, 2000). 



5) Tarefas e objetivos irrealizaveis; 
6) Ameaqas constantes de dispensa, coletiva ou individual; 
7) Superior hierarquico que p6e sempre em duvida o trabalho e a capa- 

cidade do obreiro; 
8) Determinado chefe que trata seus subordinados rudemente, com 

agress6es verbais e sistematicas; 
9) Empregado que e vitima de comentarios maldosos de ordem sexual, 

racial ou social; 
10) Retorno de empregado apos period0 de licenqa medica ou de ou- 

tra natureza, especialmente quando de longa duraqgo. 0 empresario e seus 
gerentes e chefes, n i o  raro, buscam se descartar desse "problematico" tra- 
balhador, atraves da inaqio forqada, transferencia de funqdes e de local de 
trabalho e congelamento funcional, entre outros procedimentos. 

1.5 - Aspectos Juridicos 

0 assedio gerador de ruptura contratual, no projeto de lei franc&, e san- 
cionado com a nulidade absoluta (Art. L. 122-49). E o assedio moral, em todas 
as circunstiincias, acarreta puniqgo disciplinar do empregado que o pratica. 

Em Portugal, segundo o projeto tambem em curso naquele pais, e 
passive1 de anulabilidade. 

No Brasil, o assedio, alem da nulidade da despedida e da reintegraqgo 
no emprego (art. 4" I ,  da Lei n"O29/95), pode dar nascimento a pretensgo 
de resoluqgo do contrato do empregado por descumprimento de deveres 
legais e contratuais (art. 483, "d", da CLT), rigor excessivo ou exigencia de 
serviqos alem das forqas do trabalhador (art. 483,"a" e " b", da CLT). 

Tambem autoriza a justa causa dos colegas, chefes, gerentes, direto- 
res, responsaveis pelo agir ilicito (art. 482, "b", da CLT). Outrossim, alguns ja 
inserem o assedio nas doenqas profissionais, com todas as conseqiiencias 
que isso pode acarretar: afastamento do empregado; contagem para tempo 
de serviqo; estabilidade no emprego, etc. 

Porem, talvez o mais importante efeito juridic0 e a possibilidade de 
gerar a reparaqgo dos danos patrimoniais e morais pelos gravames de or- 
dem econ6mica (perda do emprego, despesas com medicos, psicologos ...) 
e na esfera da honra, da boa fama, do auto-respeito e da saude psiquica e 
fisica, da auto-estimai5. 

l5 Indenizap5.0 por dano moral e inconfundivel com as "indenizap6es trabalhistas", tampouco 
se confunde corn a reparapgo devida por danos patrimoniais: "Recurso extraordinario - Indenizap5.o 
por danos materiais e morais - Curnulapgo - Possibilidade. Inteligkncia do art. 5" V, da ConstituipFio, 
que preconiza apenas a eristkncia de indenizapgo por ofensa a moral das pessoas, nFio cuidando de 
suas eventuais causas. Precedentes do Tribunal. Agravo Regimental desprovido". (STF-AG.REG. Em 
Recurso Extraordinario - AGRRE-222878lDFM RelWin3 Ellen Gracie, Publica~5.o: DJ, 9-11-01, p. 52 - 
Ementa v. 2051-03-p.625, Julgamento: 9-10-2001 - Primeira Turma) 



Nem se argumente com a ausencia de previsgo legal para o assedio 
moral, uma vez que e assegurada pela Constitui@o o respeito a dignidade 
humana, a cidadania, a imagem e ao patrim6nio moral do obreiro, inclusive 
com a indeniza~go por danos morais (art. 5" V e X, da CF) 

Neste sentido se pronunciou o juslaboralista LUIZ SALVADOR, em bri- 
lhante artigo doutrinario: 

"Assim, o lesado por assedio moral pode pleitear em 
juizo alem das verbas decorrentes da resili@o 
contratual indireta, tambem, ainda, a indeniza~go por 
dano moral assegurada pelo inciso X , do art. 5" da 
Lex Legum, eis que a rela~go de trabalho ngo e de 
suserania, e de igualdade, de respeito, de intenso res- 
peito, cabendo frisar que a igualdade prevista no art. 
5"a CF ngo restringe a rela~go de trabalho a mera 
rela~go econ6mica subordinada: assegura ao traba- 
lhador o necessario respeito a dignidade humana, a 
cidadania, a imagem, a honradez e a auto-estima." 
("Assedio Moral - Doen~a Profissional que Pode Le- 
var a lncapacidade Permanente e Ate a Morte", Jor- 
nal Trabalhista - 1992613, Edit. Consulex, 5-1 0-2002, 
p. 100, Brasilia-DF) 

0 Egregio TRT da 17WegiB0, pioneiramente, em brilhante acordgo da 
lavra da ilustre Juiza convocada SONIA DAS DORES DION(SIO, consagrou 
o assedio como fato gerador do dano moral: 

"ASSEDIO MORAL - CONTRATO DE INACAO - IN- 
DENIZACAO POR DAN0 MORAL - A tortura psico- 
Iogica, destinada a golpear a auto-estima do empre- 
gado, visando for~ar  sua demissao ou apressar a sua 
dispensa atraves de metodos que resultem em so- 
brecarregar o empregado de tarefas inuteis, sonegar- 
Ihe informa~des e fingir que n8o o ve, resultam em 
assedio moral,cujo efeito e o direito a indeniza~go por 
dano moral, porque ultrapassada o Gmbito profissio- 
nal, eis que minam a saude fisica e mental da vitima e 
corroi a sua auto-estima. No caso dos autos, o asse- 
dio foi alem, porque a empresa transformou o contra- 
to de atividade em contrato de ina~go, quebrando o 
carater sinalagmatico do contrato de trabalho, e por 
conseqiiencia, descumprindo a sua principal funqio, 



que e a de fornecer o trabalho, fonte de dignidade a0 
empregado. Recurso improvido." (TRT- 17Veg., RO 
131 5.2000.00.1 7.00-1 ) 

0 Assedio moral, ou seja, a exposiqio prolongada e repetitiva do tra- 
balhador a situa~6es humilhantes e vexatorias no trabalho, atenta contra a 
sua dignidade e integridade psiquica ou fisica. De mod0 que e indenizavel, 
no plano patrimonial e moral, alem de permitir a reso lu~ io  do contrato ("res- 
cisio indireta"), o afastamento por doen~a de trabalho e, por fim, quando 
relacionado a demissio ou dispensa do obreiro, a sua reintegra~io no em- 
prego por nulidade absoluta do ato juridico. 



0 TRABALHO HUMAN0 E 0 DlRElTO 
Marcos Cavalcante* 

0 termo trabalho (doravante T.) contem varios significados. Por isso 
uma necessidade inicial em melhor os explicitar, inclusive diferenciando-0s. 

1 - Do ponto de vista terminologico 

Ha certo consenso em aceitar-se a defini~go de T. a partir de dois signi- 
ficados: 0 primeiro tem a ver com o esfor~o ligado a atividade produtora, e o 
resultado desse esfor~o. 0 segundo e v6-lo como uma atividade consciente e 
voluntaria, natural, embora penosa - porque implica em um esfor~o -, aplicada 
a elabora~iio de uma realiza~iio util, material ou imateriai. 

Observa-se que nos conceitos acima o elemento sociologico se so- 
brep6e ao juridico formal. Essa aus6ncia de especifica$io juridica, na termi- 
nologia el no minimo, inc6moda. Podemos exemplificar com o contrato de 
"trabalho" (CT), que e submetido a um regime de direito original e particular, 
entretanto pouco difere propriamente de um certo numero de outras conven- 
~ 6 e s  (contratos afins) que t6m, da mesma forma, uma presta~go de servi- 
~ o s  como objeto. Essa falta de uma def in i~ io  juridica precisa do termo T., 
assim como as varia~6es das situaqties contratuais, obrigam os juizes a 
remeterem a analise dos casos concretos a criterios tecnicos (horario livre 
ou imposto, fornecimento ou n8o da materia-prima, remunera~go pelo tem- 
po, ou por outro criterio, etc.), e ainda a julgar avaliando cada vez o tip0 de T. 
implicado: subordinado ou independente. 0 resultado, em geral e tgo variado 
de juiz a juiz, como e diverso o enquadramento juridico, dependendo do tipo 
de trabalho que se verificou. 

2 - Atividade e produ~iio 

PIERRE BOURDiEU mostra que: "a linguagem comum que, justamente 
por ser comum, passa despercebida, encerra, em seu vocabulario e na sua 
sintaxe, toda uma filosofia petrificada do socialn1 . Entende assim, que "se 
deixamos de submeter a linguagem comum a uma critica metodica, nos 
expomos a considerar os dados pretensgo-construidos, como se fossem a 

* Juiz Titular da 72P VTIRJ, Pos-Graduado em Direito do Trabalho, Filosofia do Direito 
e Pensamento Juridico pela Universidade de Coimbra - Portugal, Mestrando em Filosofia 
do Direito pela mesma universidade e Professor licenciado da EmatralRJ. 

I Citado por Pierre Cam, in Verbete Trabalho,, in Dicionario Enciclopedico de Teoria e de 
Sociologia do Direito, 2%diqiio, coordenada por ANDRE-JEAN ARNAUD, traduq.30 para o portugu&s 
sob orienta~iio de Vicente de Paulo Barreto, Rio de Janeiro, Editora Renovar, 1999, p. 798. 



propria realidade. 0 conceit0 de "trabalho" como categoria que abarca o con- 
junto das atividades humanas, isto e, tanto as tarefas intelectuais quanto as 
manuais, a produS8o e seus produtos, esta ligado ao advent0 das sociedades 
modernas2. Nem os gregos nem os latinos possuiam termos corresponden- 
tes ao de T., no sentido em que o entendemos hoje 3. Nas sociedades tradici- 
onais havia toda uma pluralidade de tarefas hierarquizada e cada atividade pos- 
suia um nome proprio e por isso niio havia lugar para um termo geral como T. 
Um exemplo e a agricultura, que aparece como a atividade "humana" e "natu- 
ral" por excelencia. lsso porque ela e concebida como respeito a natureza e 
portanto propicia a assegurar o respeito a si mesmo, se opondo, por exemplo, 
com a atividade guerreira ou contemplativa ou a atividade artesanal, onde o 
individuo, longe de se conformar a natureza e a sua propria natureza, se alie- 
na, atraves de sua produ~go, em um objeto destinado a ser trocado com ou- 
trem4. Por isso os gregos opdem a praxis5, a atividade conforme a si mesma, 
com a poiesis, a produS80 que implica, ao mesmo tempo, esfor~o e servid80. 
"E essa no@o de punibilidade e de aliena~8o que prevalecera com o verbo 
"trabalhar", que significava primitivamente torturar, fazer sofreP6. 

3 - Trabalho produtivo l Trabalho improdutivo 

Uma das significa~des importantes do T., inclusive em seu carater 
antropologico, e a de se entende-lo como atividade de toda uma vida. Tal 
como ele e vivido por uma maioria de individuos, isto e, de cinco ou seis dias 
em sete por semana (e isto durante quarenta anos da vida - e as vezes ate 
mais), n8o e nem o resultado de uma atitude "natural" qualquer, nem mesmo 
uma atitude suscitada unicamente pela a t r a ~ i o  do ganho, mas, pelo contra- 
rio, "a express80 de um sistema de valores de que eles compartilham, mas 
que ao mesmo tempo se impde a eles. Estruturante, o trabalho insere n8o 
somente a existencia humana em uma rede de significa~des, contrapondo, 
por exemplo: a vida ativa e a aposentadoria, as rela~des profissionais e 
extraprofissionais, o tempo de trabalho e o lazer; o domicilio e o local de 
trabalho, etc., mas faz o individuo participar, atraves de seu rendimento, da 

PIERRE CAM, idem. 
Na verdade toda transposi~80 de conceitos em termos historicos e extremamente perigosa, 

por n8o considerar essa mudan~a natural que os mesmos sofrem com o passar do tempo, como 
lembrou Antonio Manuel Hespanha em Oficina Juridica, palestra proferida na Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra em 18 de maio de 2002. 

Concordamos com o termo alienaq80, na falta de melhor expressso, sem com isso estarmos, 
neste ponto, fazendo a analise sociologica do trabalho tal como MARX, como veremos mais a frente. 

Sobre as expressBes gregas, em 1970 a Grecia adotou como lingua oficial do Estado o 
"demotike", lingua viva, falada e escrita do povo grego, em substituiq8o ao idioma classico e arcaico. 
In Dicionario Grego-PortuguBs, Porto Editora, Porto, 1997. 

PIERRE CAM, idem. 



vida social, e dos interesses do momentoV7 (sublinhamos). Esse o sentido 
de produtivo, que n8o se confunde com o sentido apenas tecnico-econ8mi- 
co do termo. Nossa intenqgo e sublinhar que este sentido para a expressgo 
T. ngo pode ser ignorado, ja que e aquele que mais toca na essencia do 
individuo. Esse o sentido essencial do T. para o homem. Do ponto de vista 
filosofico podemos entender esse sentido como uma tentativa de con- 
frontar o valor do trabalho com o proprio valor do homem. 

Fator de integra~go e de normalizaqgo, o trabalho, visto como institui- 
qBo total (social), domina hoje a existencia dos individuos, condenando ao 
mesmo tempo aqueles que ngo possuem um "verdadeiro" trabalho, isto e, 
socialmente produtivo e remunerador, aquilo que DURKHEIM chamava de 
suicidio an8mic0, e que nada mais e do que a morte social, como pode ser 
observado no texto: 

"A anomia e portanto, nas nossas sociedades mo- 
dernas, um factor regular e especifico de suicidio, e 
uma das fontes de que se alimenta o contingente anu- 
al. Estamos, por conseguinte, em presenqa de um 
novo tip0 que deve ser distinguido dos outros. Difere 
deles na medida em que depende, ngo da maneira 
como os individuos estgo ligados a sociedade, mas 
da maneira como ela os regulamenta. 0 suicidio ego- 
ista vem de que os homens ngo encontram mais ra- 
220 de ser para a vida; o suicidio altruists de que esta 
razgo lhes parece estar fora da propria vida; a tercei- 
ra especie de suicidio, cuia existencia acabamos de 
constatar, do facto de aue a actividade esta 
desregulada e de aue eles sofrem com isso. Por cau- 
sa da sua origem, daremos a esta ultima especie o 
nome de suicidio anomico." Seguramente, este suici- 
dio e o suicidio egoista ngo deixam de ter uma rela- 
$go de parentesco. Um e outro vivem do facto de a 
sociedade niio estar suficientemente presente 
nos individuos. Mas a esfera de que esta ausente 
n8o e a mesma nos dois casos. No suicidio egoista, 
e na actividade propriamente colectiva que eta falta, 
deixando-a desprovida de object0 e de significado. No 
suicidio anomico, e as paix6es propriamente individu- 
ais que ela falta, deixando-as assim sem freio que as 
regule. Dai resulta que, apesar das suas relaqties, 

-- 

PIERRE CAM, idem, p.798. 
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estes dois tipos permanecem independentes um do 
outro. Podemos referir a sociedade tudo o que ha de 
social em nos, e ngo saber limitar os nossos dese- 
jos; sem se ser um egoista, pode-se viver em estado 
de anomia, e inversamente. Tambem nso e nos 
mesmos meios sociais que estas duas especies 
de suicidio recrutam a sua principal clientela; uma 
tem por terreno de eleiqgo as carreiras intelectuais, o 
mundo onde se pensa, a outra (anomia) o mundo 
industrial ou comercialn. (gr i famo~)~ 

Esse conceito de T., sob o ponto de vista produtivo, ngo econ6mic0, e 
fundamental sob varios aspectos, no entrela~amento entre o T. como ativi- 
dade humana e a regulamentaQ50 juridica do mesmo. Um exemplo disso e a 
disciplina juridica sobre a terminaqgo do Contrato de Trabalho. Em paises 
em que funciona o sistema de livre terminaqiio (resili~go por parte do empre- 
gador corno, por exemplo, no Brasil), gera-se uma rotatividade do trabalha- 
dor por varios empregos durante sua vida, o que e absolutamente improdu- 
tivo, no sentido de produqgo de vida (e ngo fator econ6mico - o que tambem 
pode ocorrer, mas n5o e esta a analise que aqui fazemos, nem temos dados 
para o afirmar). 

4 - Direito ao trabalho / Direito do Trabalho 

Tanto nas organiza~des "capitalistas" como naquelas de orienta~iio 
"comunista" - hoje basicamente a China (com alguns rincdes capitalistas), 
o T. e fim em si e valor legitimo. 

0 s  socialistas de ontem, da mesma forma que os de hoje, visam mui- 
to menos libertar o trabalhador, do que tornar o trabalho "livre". Assim, em 
suas obras, MARX insere, sem cessar, o conceito de T., produzido para as 
necessidades de analise do sistema capitalista, a uma concep$io do T. onde 
se expressa uma especie de filosofia de existgncia herdada de HEGEL. A 
analise sociologica que MARX faz do T. e sua repercussgo na economia, 
como fonte de valor, mas ao mesmo tempo de explora~go, e pois mesclada 
com sua analise filosofica, ao nivel geral, no process0 atraves do qua1 o 
homem torna-SE, isto e, objetivamente real e presente no campo da historia. 
E possivel ver que ainda hoje este estado de fato pesou muito e continua a 

DURKHEIM, Emile, 0 Suicidio e a Anomia, in, Teorias Sociologicas - Antologia de 
Textos, 3%di$8o, coordena~80 e tradu~80 de Manuel Braga da Cruz do original Le Suicide (Paris, 
PUF, 1968), Gulbenkian, Lisboa, 2001, pp.362-363. 



pesar sobre as orienta~aes e a ideologias sindicais. "As reivindica~aes cole- 
tivas baseiam-se em sua maioria sobre as condiqijes, remunera~go, dura- 
@o, a divisgo do trabalho, etc. Ngo consegue o movimento operario hoje 
expressar, de outro modo, do que em termos negativos, para "ausencia" ou 
"falta", as condi~des daqueles que estgo justamente "sem trabalhong. Assim, 
nessa sociedade, para um grande numero de desempregados ngo existiria 
uma palavra para exprimir uma situa~go onde, por falta de um "verdadeiro" 
trabalho, simplesmente ngo se e mais homem. Um exemplo deste fato, no 
Brasil, e o percentual de 52% de trabalho informal no ano de 2002"1°. Um 
outro efeito da teoria marxista esta ligado ao emprego, o mais das vezes 
inconsiderado, da expressgo divisgo do trabalho que como o lembra 
MARCUSE, em Cultura e Sociedade, "da lugar a confusgo na medida em 
que nunca houve na historia uma totalidade unica que seria chamada de 
"trabalho" e que teria posteriormente sido objeto de uma divisiio"li. 

Do ponto de vista filosofico, a relacgo do homem com seu T. relacio- 
na-se intrinsecamente na rela~go social, vale dizer, do homem com seu se- 
melhante (com o proximo, na linguagem cristg). E nesse context0 e possivel 
ainda nos dias de nosso tempo, inicio de Terceiro Milenio e com tantas con- 
quistas cientificas e intelectuais, verificarmos uma onda de explora~go do 
homem pelo homem, que ocorre de varias formas: 

- Pela excessiva divisgo do trabalho (divisgo de tarefas). 0 ser 
humano e reduzido a maquina ("rob$"', com a conseqiiente mo- 
notonia e degrada~go da pessoa que provoca, chamada por al- 
guns teoricos como racionalizaqgo do trabalho, e, neste seculo, 
nos nossos dias, com o fordismo e depois toyotismo (a partir da 
Toyota do Japgo), chamam de "qualidade total". 

- Quando o trabalho e considerado simples mercadoria, sem 
envolvimento ou referencia a pessoa, anonimamente considerada 
como mero instrumento de produ~go dos lucros do contratante. 

- Quando o trabalho e submetido a lei da oferta e da procura, portan- 
to, coisa, medida em seu valor apenas pela sua produtividade. ( 0  
deficiente, nesta considera~go, niio tem direito de trabalhar. So os 
especimes da raGa humana mais vigorosos e produtivos ...) 

Citado por PIERRE CAM, idem, p.799. 
'O Jornal 0 GLOB0 ON LINE de 28-05-2002, in, www. oalobo.alobo.com. 
l 1  Sobre uma aguda e precisa critica ao receituario marxista, sobre o trabalho, veja-se a 

Enciclica Rerum novarum, I, c., pp. 99-105, conforme indicacBo e comentarios adicionais de SS. 
JoBo Paulo II, in Centesimus annus, 3Qd. Paulinas, SBo Paulo, 1991, pp. 29 e ss. 



- Quando ha prevalencia do CAPITAL sobre o TRABALHO. Ora, o 
homem e sempre FIM. 0 capital e sempre coisa, instrumento, meio, 
por sua propria natureza. Na verdade, so o trabalho produz riqueza 
e e sua causa eficiente primaria. 

- Pela aliena~iio dos frutos do trabalho do trabalhador - mais-valia. 

- Pela discriminaqiio remuneratoria do trabalho da mulher, do negro, 
do menor, do estagiario ... 

- Pela desvaloriza$io da mio-de-obra com a chantagem do desemprego. 

- Pela inseguranqa, instabilidade, insalubridade etc. presentes 
no trabalho. 

- Pelo emprego indiscriminado de tecnologia "mais moderna", como 
criterio unico dee rentabilidade, que gera desemprego em massa, 
impede a justiqa social e destroi o proprio homem que as criou (o 
feitiqo voltando-se contra o feiticeiro ...). 

E certo que tais palavras podem soar como slogans de estudantes 
juvenis idealistas, mas fazem-se necessarias ante a fome e ao desemprego 
crescentes no mundo real em process0 de - irreversivel, mas n i o  necessa- 
riamente assimetrica - globalizaqio. 

0 encontro de todas essas contradi~des e dessas ambiguidades e o 
direito do trabalho, que alguns consideram uma cr ia~i io tipicamente capita- 
lista, outros de e para proteqio do operario. Poderia ser comparado a um 
jog0 onde os diferentes protagonistas (patrdes, sindicatos, poderes publi- 
cos, etc.) niio estariam de acordo sobre quase nada, isto e, nem sobre as 
regras, nem sobre os locais de confrontaqiio, nem mesmo sobre as armas 
a serem utilizadas, a n i o  ser sobre um ponto, o que esta em jogo: o traba- 
Iho. Resta fazer uma pergunta legitima sobre esse mod0 de existencia soci- 
al, como no caso do crime: a quem aproveita? Essa pergunta necessita de 
urgente resposta e esperamos que seja a paz social, o bem estar do Ho- 
mem, seja ele o detentor dos meios e modos de produ~iio, seja ele o opera- 
rio que pessoalmente se projeta nessa tarefa. 

No Brasil a enfase por uma mudanqa legislativa e cada vez maior, e ate 
necessaria, como assevera Arnaldo Siissekind: "E certo que a Consolida@o 
das Leis do Trabalho (CLT) esta desatualizada e configura uma interven~io 
nas relaqdes contratuais de trabalho, que em 1943 se justificava, mas que 
hoje deve ser atenuada. Ngo obstante sermos o unico sobrevivente da comis- 
siio que a elaborou, reconhecemos que, ja agora, o sistema legal trabalhista 



brasileiro deve constituir-se de normas mais gerais, capazes de se.rem 
complementadas e terem sua aplica$io flexibilizada pelos instrumentos 
normativos da negocia@io coletiva. Mas a autonomia privada coletiva n5o pode 
afastar a atividade legislativa do Estado visando a estabelecer um minimo de 
direitos imperativos e irrenunciaveis, aplicaveis a todas as categorias de tra- 
balhadores, em todas as regi6es do Pais"l2. 

Acreditamos que as rela~6es de trabalho inserem-se no conjunto das 
rela~des econ6micas ou modos de produc;io econ6micos. Mas tambem e 
verdade que o Direito, por sua voca~Eio essencial, deve assumir seu 
papel de mediador cultural normativo da vida humana e especialmente 
nessa area social t5o sensivel. 

5 - 0 Direito como solu~5o 

Filosoficamente o homem e capaz de entender-se sujeito e pessoa, 
numa demonstra@o da evolu~5o dessa ratio universal. Conforme CASTA- 
NHEIRA NEVESi3, em sua analise sobre os pressupostos fundamentais do 
jurisprudencialismo, cuja analise antropoloaica seauimos, em adiS5o a nos- 
sa percep~5o teologica, so uma recornpreens50 antropologica pode fazer- 
nos entender o sentido do direito. 

E necessario em primeiro lugar refletir quanto ao sentido coerente do 
que nos proprios devemos compreender-nos e as exigencias do nosso com- 
promisso enquanto coexistentes (e sobretudo) conviventes. Uma analise do 
que somos em meio aos outros. Por isso precisamos convocar uma antro- 
pologia axiologica. 

Tanto ao homo faber, como ao homo laborens (da sociedade tec- 
nica), e bem assim, especialmente ao homo ludens (da sociedade do 
bem-estar), ha que opor-se o homem-pessoa, com as impl ica~6es 
axiologicas e eticas do sentido de pessoa. Neste sentido se postula sua 
dignidade absoluta, negando porem sua identifica~go ao "individuo" e se 
recusa o individualismo desse, pois aquela dignidade implica um com- 
promisso comunitario, uma responsabilidade etica perante a (e da) pes- 
soa em todo o universo humano. A pessoa n5o e apenas sujeito de direi- 
tos, mas simultaneamente sujeito de deveres: Uma manifesta~50 da 
axiologia responsavel e responsabilizante da pessoa. E imprescindivel 
distinguir: o sujeito (homem-sujeito) da pessoa (homem-pessoa); 

j2 SUSSEKIND, Arnaldo Lopes, Direito Constitutional do Trabalho, Renovar, Rio de Ja- 
neiro, 1999, p. 47. 

j3 CASTANHEIRA NEVES, Antonio, Apontamentos de Teoria do Direito - surnarios e 
textos, texto policopiado do Serviqo Social da Universidade de Coirnbra, pp. 71 e seguintes. 



0 Sujeito - E uma entidade antropologica. E um originarium, a 
possibilidade da novidade no mundo que excluiu a necessidade, tanto na 
determinaqgo da aqgo quanto da sua realizaqho. Postula um inicio que es- 
sencial e continuamente se retorne na existencia, pois cada homem como 
sujeito e diferente (novo) e fonte de novidade (novador). "E um comeSo 
diferente, ngo e como o comeqo do mundo, mas e o aparecer de alguem"14: 
e o homem-autor, aquele que pode falar e agir em nome proprio, assumindo- 
se como eu, perante si mesmo e perante os outros. Semelhante apenas a si 
proprio em sua individualidade mas semelhante a Deus em sua essencia 
espir i t~al '~. Porem esse homem-autor n5o esta so - esta com os outros. 
lsso e condi@o de existkncia (vg., linguagem), condiqgo empirica (vg., ca- 
rencia e necessidade de superaqgo pela complementaridade e participa~go) 
e condiqgo ontologica (vg., nivel cultural e existencial herdado da integra@o 
historico-comunitaria). Ha uma simultaneidade do eu e do nos, da existencia 
aut6noma e comunitaria. 

A pessoa. Esse homem apenas sujeito, no entanto, ngo desfruta, so 
por isso, uma condi~go que exclua a possibilidade de escravid20, de ser 
alienado e apropriado (por outrem), uma coisa e ngo fim. Dignidade, portan- 
to, e uma categoria axiologica e ngo ontologica, por isso se afirma pelo 
respeito ou pelo reconhecimento, pois a lei moral ngo se funda no conheci- 
mento, mas na pratica. "0s seres humanos so se personalizam quando se 
reconhecem reciprocamente como pes~oas" '~.  

Segue-se ao reconhecimento dessa dignidade da pessoa uma impli- 
caqgo fundamental que e necessario reconhecer: a normativa. E portanto 
uma exigencia de fundamento para toda e qualquer pretensao dirigida aos 
outros. Esse fundamento e a expressgo de uma ratio em que se afirma a 
validade, o sentido normativo (de um valor ou de um principio) transindividual: 
"o sentido fundamentante, argumentativamente invocavel pro ou contra, que 
transcende os pontos de vista individuais de uma qualquer relaggo 
intersubjetiva" (CASTANHEIRA NEVES, p. 77.). 

0 resultado desta antropologia axiologica so pode ser um direito auten- 
ticamente como tall com uma verdadeira validade e ngo mero instrumento 
social de satisfa~go de interesses ou necessidades, quando tenha por 
prevalencia o homem total, sujeito e pessoa, garantindo sua dignidade e a 
igualdade. E esse homem que no seu trabalho ha de ser integralmente conhe- 
cido, reconhecido e respeitado ou n i o  temos direito. 

j4 HANNAH ARENDT, citada por Castanheira Neves, Ob. Cit., p.74. 
I5 Neste particular divergimos do autor citado, entendendo ele que o Sere semelhante apenas 

a si mesrno. Ob. Citada., p.75. 
ARTHUR KALFMANN, citado por Castanheira Neves, Ob. Cit. p. 76. 



Em conclusio a tudo o que dissemos, especialmente no capitulo ante- 
cedente, entendemos ser possivel fixar com mais exatidgo o papel do Direi- 
to do Trabalho. Assim, defendemos que: 

1.0 Homem tem responsabilidade de si mesmo e nisso funda sua 
historicidade e cria~go cultural. 

2. Sendo antropologicamente insuficiente17, necessita dos esforqos 
dos demais. Sua inespecialidade gera uma solidariedade que impli- 
ca na sociabilidade; por sua natureza entio e um ser social. 

3 .0  resultado dessa socializa~io e trabalho (onde instrumentaliza 
a natureza em seu beneficio) e cultura (onde projeta o seu sentido 
no mundo). 

4. A cultura gera a institucionaliza~io como resultado dessa inten- 
~ 5 o  tambem espiritual. 

5 .0  direito se revela como obra de institucionaliza~io de med ia~ io  
da vida social humana, segundo a justi~a, impondo atividade de 
instrumentaliza~80-produr$io de certos sentidos e valores culturais; 
quer dizer, uma cultural-normativa institucionalizaqio dos sentidos 
e valores que se afirmam no ser-social do homem18. 

Por isso reafirmamos que o trabalho n i o  e mercadoria e portanto obje- 
to de troca; e basico para o desenvolvimento humano, social e econ6mico. 
As rela~6es dele resultantes n i o  podem ser feitas apenas autonomamente, 
carecendo hoje, ainda mais, da via Estatal, mormente na f i x a ~ i o  normativa 
dos principios que a ele se aplicam, na medida em que Estado (Democra- 
tico e de Direito) e a personaliza@io da Na@o, e por isso deve cuidar do 
bem estar geral de seus cidadios, E ainda (e sempre) hora de reafirmar 
alguns postulados para e sobre o Trabalho, bem como o ram0 do direito a 
ele correspondente: 

- - - - -  

l7 MACHADO, J O B ~  Baptista, lntrodu~~?o ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 
Lisboa, 2000, p.7. 

Seguimos as conclusbes, no aspect0 do papel do direito, as l i~bes  do professor Doutor 
CASTANHEIRA NEVES, in Historia do Pensamento Juridico, Texto nBo publicado, das aulas 
proferidas na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, distribuido pelo Prof. Doutor Reis 
Marques, p.1, 9 e 10. 



0 Trabalho - antropologicamente: 

- Niio e simples emprego de energias (mera forqa de trabalho). Para ser hu- 
mana, a atividade laboriosa niio pode prescindir da consciencia do objetivo a 
que se destina. Logo, deve haver conjugaqiio harm6nica entre o corpo e o 
espirito. Todo o trabalho deve ser LABOR = atividade humanizada do homem 
e para o homem. 

- Possui um sentido pessoal, como meio de auto-realizaqiio, permitindo ao 
homem aperfeiqoar suas forqas, talentos e potencialidades, assegurando o 
proprio sustento (e da sua familia). 

0 Trabalho - socialmente: 

- E meio de produqiio; significa depend6ncia mutua (e solidariedade com os 
demais humanos). 

- E serviqo - construqiio do bem comum; 

- E libertaqiio e ao mesmo tempo compromisso com o outro. 

0 Direito do Trabalho: 

- Deve regular o T. como um DlRElTO FUNDAMENTAL, cujo exercicio 
garante varios outros direitos fundamentais: direito a vida, a realizaqiio 
pessoal, etc.. 

- Deve fundar a validade de suas normas no T, como um DlRElTO E UM 
DEVER. Niio e um privilegio, nem um castigo de Deus impost0 aos homens ... 
Quer enquanto DIREITO, quer enquanto DEVER, radica-se na JUSTICA. 

- "Todo homem tem direito ao trabalho, a livre escolha do emprego, a condi- 
qdes justas e favoraveis de trabalho e a proteqiio contra o desemprego. Todo 
homem, sem qualquer distinqiio, tem direito a igual remuneraqiio por igual 
trabalho. Todo homem que trabalha tem direito a uma remunera~iio justa e 
satisfatoria, que Ihe assegure, assim como a sua familia, uma existencia 
compativel com a dignidade humana e a que se acrescentariio, se necessa- 
rio, outros meios de proteqiio social. Todo homem tem direito a organizar 
sindicatos e a neles ingressar para a proteqiio de seus interesses" (Artigo 23 
da Declara~iio Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 10-1 2-1 948, 
pela Assembleia Geral das Naqdes Unidas (ONU). Nesse sentido entende- 



mos que tal norma incorpora-se as Constituic6es materiais dos Estados 
Nacionais e nZo podem ser suprimidas, devendo as Naq6es Unidas zelar, 
nZo apenas pelo cumprimento, mas impor san~bes internacionais aos pai- 
ses que assim nZo o fazem. 

Finalizamos este ensaio propugnando uma estrita confian~a no Direito do 
Trabalho como instrumento de mediaqgo das rela~aes sociais que envolvem o 
trabalho humano, desejando que cada vez mais esteja ele assentado na ideia 
do Homem, como propugnava Protagoras: medida de todas as coisas! 



NOVA ESTABILIDADE POR TEMPO INDETERMINADO 
DOS EMPREGADOS PUBLICOS (LEI 9.962100) 

A Lei 9.962100 criou uma estabilidade indireta e por tempo 
indeterminado aos empregados publicos, a serem contratados pela admi- 
nistraq80 direta, autarquica e fundacional. Com ela podem renascer as dis- 
cussdes da inconstitucionalidade de estabilidade n8o oriunda por lei com- 
plementar (inciso I, do art.7" da CF) e da discrimina~io dos empregados 
que ficam fora desta lei. 

Podemos classificar as diversas formas de estabilidade legal. Para 
nossa analise, resumimos tres tipos de classifica~80. Em funq8o do tempo: 
estabilidade por tempo indeterminado e estabilidade provisoria. Em funq8o 
da extinqio do contrato: estabilidade propriamente dita, em que o emprega- 
do so pode ser demitido por justa causa apurada por inquerito e a veda~8o a 
dispensa arbitraria, em que o empregado pode ser dispensado sem justa 
causa, porem sob justifica$Zio. Em fun@o de quem protege: estabilidade 
criada diretamente para o trabalhador, como direito individual, como ocorre 
com a estabilidade acidentaria e a decenal. Ja na estabilidade indireta o pro- 
tegido direto n8o e o trabalhador, mas interesses de terceiros, como os do 
Estado, os do cidad80, os da coletividade, etc. Citamos como exemplo os 
casos dos membros da ClPA e do dirigente sindical, em que o protegido e a 
coletividade de trabalhadores. Outros exemplos est8o no campo em que o 
protegido e o cidad8o ou o Estado, n8o o administrador, como ocorre nas 
estabilidades de vespera de elei~8o (atualmente, o art.73 da Lei 9.504 de 
30-9-97), as oriundas de construq80 jurisprudencial e doutrinaria de que 
qualquer empregado public0 n80 pode ser demitido sem a devida motiva- 
~ 8 o .  Aqui o objetivo principal e o de limitar os atos do administrador ou 
proteger terceiros interesses que n8o o individual do empregado portador 
da estabilidade. Situamos aqui a estabilidade criada pela Lei 9.962100. 

Essa classificaq80 ora apresentada pode ser, ainda, intercalada. As- 
sim temos as estabilidades propriamente ditas por tempo indeterminado, 
como as previstas nos estatutos dos servidores publicos, tambem a antiga 
establidade decenal da CLT, e, agora, a atual estabilidade dos servidores 
celetistas prevista na Lei 9,962100. S8o as mais tradicionais, previstas 

- -- - - - - 

* Juiz Presidente da 62' VTIRJ e Professor da UFF. 
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para contratos ou regimes de trabalho de longa duraq2o. Tambem existe a 
estabilidade propriamente dita por tempo determinado, como a dos dirigen- 
tes sindicais, gestante, pos-acidente, etc. 

Existe a vedagio a dispensa arbitraria por tempo indeterminado e a 
por tempo determinado. No primeiro caso, temos o regime da Convenq2o 
158 da OIT ratificada pelo Brasil e depois considerada inconstitucional. Por 
tempo determinado temos os membros da CIPA. 

0 s  sistemas alternativos a estabilidade legal s2o indenizatorios. Per- 
mite-se totalmente a dispensa, de forma arbitraria, porem, cria-se uma inde- 
nizaqgo compensatoria a ser paga pelo empregador quando este rompe o 
contrato sem qualquer justificaqgo. Esta propria justificaqgo em nada altera 
a dispensa, salvo se for por falta grave (justa causa). Assim, no sistema 
indenizatorio, o empregador ao romper o contrato indeniza o empregado, ou 
o demite por falta grave n2o o indenizando. Espera-se, assim, que o empre- 
gador evite a demissio para n2o pagar indenizaq20. 

A possibilidade de um sistema misto para o mesmo empregado, com 
estabilidade e indenizaqgo foi tema de longa discuss20 quando se implantou 
o FGTS no Brasil. Sobre o assunto, ver Romita, Direito do Trabalho - Estu- 
&, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1981, p.1191146. 

A legisla~20 n2o era muito clara se poderia coexistir a estabilidade com 
a indenizaS20 num so contrato. A opini2o dominante era favoravel a incom- 
patibilidade. 0 inciso XIII do art. 165 da CF169 estabelecia "estabilidade, com 
indenizaqzo ao trabalhador despedido ou fundo de garantia equivalente". In- 
terpretava-se essa op@o de forma individual e n i o  op@o dada ao legisla- 
dor, para adotar um ou outro sistema. Porem, na pratica, a opq2o foi de 
sistema para todos ja que a quase totalidade dos novos contratos era de 
optantes pelo FGTS. 

Isso, todos sabem, mudou com a Carta de 88. E a Lei 8.036190 (art.14) 
permitiu ser mais explicita a convivencia da estabilidade com a indenizaqio, 
porem apenas para alguns sobreviventes do sistema, n2o servindo como 
sistema generalizado. Com a ratificaqgo da Convenq20 158 da OIT pelo Bra- 
sill vislumbrou-se um regime de vedaq2o a dispensa arbitraria com indeni- 
zaqio, porem frustrado com a declaraq20 de sua inconstitucionalidade pelo 
STF (Adin 1.480). 

A Lei 9.962100 permite a conviv6ncia do FGTS com a estabilidade por 
tempo indeterminado. Isso, no entanto, n2o deixa de ser um tanto incoe- 
rente, pelo menos com a finalidade inicial do FGTS, o qua1 criava a indeni- 
za@o para ser sacada em caso de dispensa sem justa causa. Se esta 
n2o existe no caso ora estudado, ha incoerencia juridica apesar de n2o 
existir incompatibilidade legal. Certamente n2o ha hipotese plausivel do 
empregado sob a egide da Lei 9.962100 ganhar os 40% ja que n i o  pode ser 
despedido sem justa causa. 



2 - Unifica~Bo de Regime corn a Carta de 88 

Longa e a historia dos trabalhadores do Estado, aqueles que investem 
fun~bes publicas ou sgo apenas remunerados pelo Estado. Pode-se dizer 
que o regime preferencial da administra~go publica direta e o estatutario (ci- 
vil e militar), ficando a administraqgo publica indireta o regime de contrata~go, 
geralmente regido total ou parcialmente pela CLT. A negocia~go so existe, 
portanto, com os contratados. El por conseqiiencia, so com eles se pode 
falar em direito adquirido de clausula contratual. Fica, assim, descartada 
qualquer estabilidade que niio seja oriunda de lei. A Carta de 88 define a 
estabilidade para os estatutarios (art. 41) e para os contratos da administra- 
$50 direta, das autarquias e funda~bes que tinham mais de cinco anos na 
data da promulga@o da propria Constitui$go (art.19 da DT). Estes ultimos, 
no 5mbito da Uniio, foram transformados em estatutarios pela Lei 8.1 12/90, 
o mesmo se seguindo nos estados e em quase todos os municipios. Para 
os demais trabalhadores, os contratados pelo setor privado e administra~io 
indireta (empresas publicas e sociedade de economia mista) se estabele- 
ceu a veda@o a dispensa arbitraria de forma programatica (inciso I do art.7g), 
ainda ngo regulamentada por lei complementar. 

Lembramos, para melhor compreensgo, que a administra~go publica 
e dividida em direta e indireta, no primeiro caso temos a Unigo, os Estados, 
Distrito Federal e Municipios, incluindo respectivamente os poderes Executi- 
vo, Judiciario e Legislativo. A administra~go indireta inclui todos os entes 
com administra~go propria. Todavia, para efeito de regime juridico, desde a 
Carta de 88, as autarquias e as funda~bes publicas t6m se igualado a admi- 
nistra~go direta. Ja as empresas publicas e sociedades de economia mista, 
as chamadas estatais, necessariamente possuem o regime trabalhista de 
natureza privada, sem privilegio (art.173 da CF, alterado pela EC 19). 

Pela reda~go original da Carta de 88, em seu art. 39 (hoje alterado pela EC 
19), as funda~bes e autarquias se equiparavam a administra~go direta para 
efeito de regime de trabalho, restando a hipotese da aplica~go da CLT apenas 
para as empresas publicas e sociedades de economia mista (atual $1 "0 art.173, 
tambem alterado pela EC 19). lsso tambem implicava no fato de que a Unigo, os 
Estados, Distrito Federal e Municipios, com suas respectivas autarquias e fun- 
da~des, escolheriam um unico regime, ngo podendo ter mais de um sistema 
como o estatutario e o contratual ao mesmo tempo. A Unigo, os Estados e a 
maioria dos Municipios adotaram o regime estatutario. No caso da Unigo por 
meio da Lei 8.112190 (Estatuto do Servidor Publico da Unigo). 

No caso da Unigo, surgiu uma situa~go inusitada. 0 s  contratos de traba- 
Iho foram considerados extintos, inclusive para efeito de prescri~go, segundo 
a jurisprudencia dominante (OJ do SDI-1 de nV28), porem o trabalhador ngo 
p6de sacar o FGTS pelo motivo da conversgo do regime, conforme Lei 8.1 62 



de 8-1 -1 991 (§I "0 art. 69), embora muitas decisbes judiciais tivessem deter- 
minado o saque. 

Com a Carta de 88, ate o advent0 da EC 19/98, trabalhadores so pode- 
riam ser contratados por tempo determinado (inciso IX, do art. 37, da CF), 
n i o  sendo exigido neste caso concurso publico, bastando mera seleqio. 

Mas nos Estados e Municipios ja havia processos distorcidos de unifica- 
$20 de regime, no que diz respeito a estabilidade. Porem, o art.18 das DT da 
CF declarava sem efeito juridic0 qualquer ato que concedesse estabilidade a 
partir da instala~io da Assembleia Constituinte, o que ocorreu em 1-2-1 987, 
antes da promulgaqio da Constituiqio que foi em 5-10-88. Trata-se de uma 
norma retroativa, exemplo raro em que a propria Constituiqio ngo respeita o 
direito adquirido, o que e permitido como regra de exceqio. 

No municipio do Rio de Janeiro, por exemplo, no govern0 de Roberto 
Saturnino Braga, havia sido promulgada a Lei Municipal 1.202 ,de 30-1 - 
88, na qua1 em seu art. 35 estabelecia que: '210s servidores municipais de 
empresas p~jblicas, f unda~ io  e sociedade de economia mista, que tenham 
ou venham a completar mais de cinco anos de vinculo empregaticio com o 
Municipio, fica assegurada a estabilidade, n i o  podendo seus contratos ser 
rescindidos senio por justa causa". Concedia-se, assim, estabilidade a 
todos que fossem completando 5 anos de servi~o, mesmo depois de pro- 
mulgada a Constitui$io. 

Por sua vez, o governador do Estado do Rio de Janeiro, Moreira 
Franco, converteu em estatutarios todos os empregados regidos pela CLT, 
mesmo os que tinham menos de 5 anos, conforme Lei Estadual 1.698 de 
23-8-1 990, que instituiu o Regime Juridico ~ n i c o  dos Servidores do Rio de 
Janeiro, alterando o Estatuto dos Servidores do Rio de Janeiro (Decreto-lei 
220 de 18-7-1 975, regulamentado pelo Decreto 2.479 de 8-3-1 979). So n i o  
entraram neste trem da alegria os que tinham contrato a prazo, os tempo- 
rarios, os estrangeiros, os que estavam exercendo cargo de confian~a ou 
que tinham 70 anos ou mais. Foi dado um prazo de 10 dias para quem 
quisesse declarar a n i o  o p ~ i o  ao regime estatutario. 0 governador Leo- 
nel Brizola, ao suceder o governador Moreira Franco, declarou nulas varias 
nomeaqbes, gerando uma serie de reclamaqbes trabalhistas. 

Longo foi o esforqo de se corrigir a implanta~io do Regime Juridico 
ljnico e, quando isto ocorreu, no final da decada de 90, os governantes co- 
meGaram a defender a volta da ambivalencia, o que culminou com a EC 191 
98. Lamentavelmente, a defesa do regime ambivalente n i o  e oriunda de boa 
tecnica, mas mera tentativa de reduzir despesas, fortalecida pelos ventos 
flexibilizantes do neoliberalismo. 

A Lei 8.852 de 4-2-94 veio implementar os lncisos XI e XI1 do art. 37, 
da Constituiqio Federal, referentes ao limite maximo do vencimento dos 



servidores e a rela@o de vencimentos entre os servidores dos tres pode- 
res da Uniiio. Tais normas referem-se aos servidores estatutarios, que pos- 
suem vencimentos. Porem, a Lei incluiu trabalhadores das empresas da 
adrninistra~50 indireta que possuem regimes de emprego e seguem a CLT. 
Para tal, a Lei considera vencimento basico "o  salario estipulado em pla- 
nos ou tabelas de retribuiqzo ou nos contratos de trabalho, convenqdes, 
acordos e dissidios coletivos, para os empregados de empresas p~jblicas, 
sociedades de economia mista, controladas ou coligadas, ou de quais- 
quer outras empresas ou entidades de cujo capital ou patrimbnio o poder 
publico tenha controle direto ou indireto, inclusive em virtude de incorpora- 
~ a " o  ao patrimbnio publico"(letra "c", do inciso I, do art.1". Assim, esta Lei 
procurou limitar a remuneraq20 dos empregados celetistas aos dos mem- 
bros do Congress0 Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supre- 
mo Tribunal Federal. Pode-se perceber a dificuldade de implementa~go 
da Lei, pois procura-se criar uma regra unica para regimes diversos 
(celetista e estatutario). 

A Lei 8.935 de 18-1 1-1 994, que tratou dos servi~os notariais e de regis- 
tro, regulamentando o art. 236 da CF, criou mais um sistema de conversiio 
de regime, em seu art. 48, que ha muito n5o existia. Estabeleceu-se urn 
prazo de 30 dias para os escreventes e auxiliares optarem, do regime 
estatutario ou do regime especial, para o regime da legisla@io trabalhista. 
Passou ainda a proibir a admiss50 de novos estatutarios, passando todos 
os trabalhadores a ser contratados pelo regime trabalhista. 

Em finais do ano de 97, o Governo Fernando Henrique Cardoso bai- 
xou um pacote econ6mico objetivando enfrentar a crise financeira que teve 
inicio nas bolsas dos paises asiaticos, com reflexos nos paises ocidentais, 
como o Brasil. Entre diversas medidas, como o aumento do impost0 de 
renda da classe media, procurou o Governo atingir o funcionalismo publi- 
co, prometendo demitir 30 mil que n5o possuiam a estabilidade. Surgiu a 
Medida Provisoria 1.595-1 4 de 10-1 1-97, convertida na Lei 9.527 de 10.1 2.97, 
que alterou substancialmente o Estatuto do Servidor P~jblico da UniBo, in- 
serindo tres novos paragrafos nas Disposi~des Transitorias. Destaca-se o 
§ 75 do art. 243: " 0 s  servidores publicos de que trata o caput deste 
artigo, na"o amparados pelo art. 79, do Ato das Disposi~des Constitucio- 
nais Transitorias, podergo, no interesse da Administraqso e conforme 
criterios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante inde- 
n i za~zo  de um m6s de remunera~go por ano de efetivo exercicio no ser- 
viqo publico federal". 

Criou-se, assim, uma possibilidade de demiss50 com indenizaq80 
semelhante a do caput do art. 477 da CLT. Sem d~jvida a modifica~iio suge- 
re discussdes variadas, todavia as prometidas demissdes nunca foram 
implementadas de fato. 



3 - A Reforma de 1998 

A Emenda Constitucional 19, de 4-6-98, veio alterar esse sistema, ngo 
mais exigindo o regime juridico unico, possibilitando que as autarquias e fun- 
da~des possuam regimes proprios, ou mesmo que a Administra~go Direta 
venha a ter mais de um regime juridico. 

A Emenda Constitucional n V 9  alterou o $1"0 art.173, passando a 
seguinte redaqgo: "A lei estabelecera o estatuto juridico da empresa publica, 
da sociedade de economia mista e suas subsidiarias que explorem atividade 
econdmica produtiva ou cornercializa~a"~ de bens ou presta@o de setviqos.. ." 

Agora, a Carta deixou em aberto qua1 o regime a ser seguido pelas 
empresas publicas e sociedades de economia mista, ate entgo regidas pelo 
regime da CLT. Tudo indica que essa mudan~a ngo trara nada de novo, pois 
excluindo o regime estatutario que nunca sera aplicado no caso, pois a ten- 
dencia e em sentido contrario, ngo ha outro regime a ser adotado para tais 
empresas que n8o o celetista. Nenhum outro sistema existe em condi~des 
normais, pois seria especulaq30 imaginar um novo ou especial regime para 
tais empresas, ou querer ressuscitar a loca@o de servi~os do CC (pelo 
novo Codigo chamado apenas de prestaqa'o de servi~os), tambem imprati- 
cavel. 0 espaGo aberto deixado pela nova reda@o nos parece ser o de apli- 
car a CLT parcialmente, suprimindo certos direitos, porem ngo e a isso que 
a nova redaqgo se refere. E isso parece se confirmar com a edi$io da Lei 
9.962100, que adiante veremos. 

4 - Lei 9.801 de 14-6-1999 

No final da decada de 90, quando o mundo vivia o auge da flexibilizaqiio 
nas rela~des de trabalho, com exagerada preocupa@o de redu~go de des- 
pesas das empresas as custas do trabalhador, os entes estatais tinham 
despesas enormes, alguns tinham o or~amento comprometido com quase 
100%. Uma Reforma Administrativa se consolidou sob a batuta do Ministro 
Bresser Pereira, que sonhava em transferir parte da responsabilidade publi- 
ca e dos servidores publicos para as ONGs, um campo publico na'o-estatal 
sob regime de trabalho voluntario. 

A adequa~go das despesas com o funcionalismo em rela@o ao orCa- 
mento ja constava na reda~go original do art.169 da CF, ngo sendo em si 
nenhuma novidade. 0 s  limites haviam sido tratados pela Lei Complementar 
82 de 27-3-1 995 e reproduzidos no art.19 da Lei Complementar 101, de 4-5- 
2000, (Lei de Responsabilidade Fiscal): 50% para a Unigo, 60% para os 
Estados e Municipios, alem de outros limites. 

Mas ngo havia como impedir com eficacia os limites estabelecidos na 
lei, ou mesmo corrigi-10s quanto as distorq6es ja ocorridas. A primeira ini- 



ciativa do legislador foi a de permitir a perda de cargo, o que foi efetivado pela 
Lei 9.801199 e depois pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101 de 4-5- 
OO), esta com maior responsabilidade do administrador. Esta Lei, juntamen- 
te com outras que constituiram um pacote de moraliza@o da administraqiio 
publica, tem grande importtincia historica. 0 seu art. 21, declara nulo de 
pleno direito o ato que provoque aumento de despesa com pessoal e ngo 
atenda as exigkncias legais ou seja, praticado nos 180 dias que antecedem 
o final do mandato do governante. Tambem a Lei 10.028 de 19-1 0-2000, alte- 
rou e criou novos artigos no Codigo Penal para considerar crime, por exem- 
plo, autorizac$io de despesa sem recurso. 

A Lei 9.801199 tratou da exonera~iio do sewidor publico estavel de for- 
ma inedita. Ate entgo, so era possivel a demissiio por justa causa do estavel, 
em virtude de senten~a judicial transitada em julgado ou mediante process0 
administrativo com ampla defesa (paragrafo unico do art.41 da CF). No en- 
tanto a EC 19/98, criando varios paragrafos no art.169, veio permitir a perda 
de cargo publico do estavel por motivo de excesso de despesa ou por insu- 
ficikncia de desempenho (art. 247 da CF, criado pela EC 19/98). 

5 - Lei 9.96212000 

Ja a Lei 9.962100, tambem fruto da reforma feita pela EC 19/98 que 
acabou com o regime juridic0 unico previsto no antigo art. 39 da CF, veio 
disciplinar o regime de emprego publico do pessoal da administra~go federal 
direta, autarquica e fundacional, paralelo ao regime dos estatutarios. Essa 
Lei aplica a CLT para os servidores que forem admitidos como empregados, 
continuando o estatuto (como a Lei 8.112190) para os estatutarios. 0 s  em- 
pregos devem ser criados por lei (§1"0 art.1". A admissgo continua sendo 
por meio de concurso publico, como determina o inciso I1 do art.37 da CF, 
inclusive para os empregos publicos. 

A novidade da Lei 9.962100 (art. 3", e que o contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, somente podera ser rescindido por ato unilateral do empregador, 
de forma restrita aos seguintes casos: 1) falta grave; 2) acumulo ilegal de car- 
gos, empregos ou fun~6es publicas; 3) necessidade de redu~iio de pessoal por 
excesso de despesa (art. 169 da CF); 4) insuficiencia de desempenho (art. 
247 da CF). Ficou, assim, estendida uma especie de estabilidade ao empre- 
gad0 celetista da administraqgo direta, fundacional e autarquica da Unigo. 

Nos parece que essa estabilidade foi concedida de forma indireta, pois 
o que a Lei busca e limitar o poder do administrador. A Lei ngo criou uma 
estabilidade classica, onde o protegido e o empregado. Ou seja, a estabilida- 
de nasce para niio haver abuso do administrador-empregador. Basta ver 
que em momento algum ela usa a expressgo estabilidade, sendo esta uma 
dedu~go Iogica e juridica. 



Ja ha algum tempo se trava no meio juridic0 a discussiio se a exigbn- 
cia de fundamenta~io do ato do administrador, aplicada as demissdes, cria 
direito a estabilidade ao empregado. A tese de que todo empregado admitido 
por concurso publico so pode ser demitido de forma motivada, vem sendo 
defendida por muitos. A cria~go da Lei 9.784199, que regula o process0 ad- 
ministrativo no Gmbito da Administraggo Publica Federal, veio refor~ar esta 
tese, segundo Sayonara Grillo Coutinho Leonardo Silva, em seu artigo 
ConsideragBes sobre exigincia de motiva~a'o para realizaga'o de dispensas 
de empregados na administra~a'o pljblica a luz da Lei 9.784/99 (Revista do 
TRT, janlabr 2001, n V 8 ,  p. 31/45). 

0 TST, no entanto, vem considerando estavel apenas os empregados 
da administra~go direta, autarquica e fundacional, e ngo os empregados de 
empresa publica e economia mista, conforme as Orientaq6es 
Jurisprudenciais do SDI-1 de n V 2 9  e 265. 

A tese da estabilidade para todos os empregados que prestaram con- 
curso publico e calcada na interpretaqgo generica da motivaggo de atos ad- 
ministrativos, que existe apenas de forma implicita na ConstituiQBo Federal 
(pelo menos para os atos administrativos em geral). Mas, agora, no caso da 
Lei 9.962100, necessaria motiva~go explicita e sujeita a anulaQ20. 

Ngo concordamos com a tese da estabilidade do empregado publico, 
quando aplicada de forma generica para qualquer empregado publico, por 
entendermos que a Constituic;go Federal ngo limita a liberdade da dispensa 
arbitraria do administrador, embora ele ngo esteja isento de conseqiibncias 
no iimbito administrativo. 

A regra aqui ngo e trabalhista, mas sim de direito administrativo. Tem o 
objetivo de punir o mau administrador e proteger o cidadgo, ngo sendo ne- 
cessariamente norma de prote~iio individual do trabalhador. 0 concurso pu- 
blico e uma regra fundamental de moralidade publica, porem ngo implica em 
imediatamente gerar estabilidade, embora isso possa ser injusto ou incoe- 
rente para o trabalhador. 

Mas com a Lei 9.962100 a situa~8o e diferente, pois ela limita a de- 
missgo a justa causa, entre os outros casos excepcionais. A Lei 9.962100 
- temos que reconhecer - mesmo indiretamente, gerou urn tipo de estabili- 
dade ja que arrola especificamente a necessidade da justa causa, entre 
outros motivos excepcionais. N8o deixa, portanto, espago para dispensa 
arbitraria (sem justa causa). 

Mas ela tambem gera uma outra indagaggo. A estabilidade da Lei 9.9621 
00 ngo e para todos os trabalhadores. Nem mesmo para todos os emprega- 
dos publicos, mas apenas para os que vierem a ser contratados pela admi- 
nistraqgo direta, autarquias e funda~des. A prote~go so de uma parte dos 
empregados publicos ngo gera privilegio e a discrimina~go dos demais tra- 
balhadores? E nisto a Lei 9.962100 deixa a desejar. E de se perguntar porque 



o Legislador n i o  regula logo o inciso I do art.75 para todos os trabalhadores? 
Nos parece que, sendo a administraqio publica a protegida, essa estabilida- 
de deve abranger todos os empregados publicos, o mesmo n8o ocorrendo 
nos setores privados onde n i o  ha o publico. Mas, por outro lado, a Constitui- 
$20 (inciso Ill do do art.173) equipara o regime das empresas publicas e 
sociedades de economia mista ao das empresas privadas. Se ha essa equi- 
para~iio, ou ninguem deveria ter estabilidade, ou ela e para todos. 

Outra quest80 ainda a ser melhor esclarecida diz respeito a 
constitucionalidade da Lei 9.962100. Parecia ate que t i o  cedo n i o  teriamos 
mais estabilidade por tempo indeterminado, nem mesmo a v e d a ~ i o  a dis- 
pensa arbitraria prometida pela Carta de 88, tendo em vista o lamentavel 
episodio da ratificaqiio seguida de denuncia da Convenqio 158 da OIT, em 
face da declaraqio de inconstitucionalidade pelo STF (Adin 1.480). 

Como na epoca n i o  entendiamos ser inconstitucional a Convenqio 158 
da OIT, entendiamos que o protegido n5o pode ser prejudicado pela norma 
programatica que Ihe da direito, no caso o trabalhador que seria beneficiario 
pela vedaqio a dispensa arbitraria. Mas esse nosso ponto de vista n i o  se 
aplica no caso da Lei 9.962100, pois o protegido n i o  e o trabalhador. Porem, se 
o STF declarou a inconstitucionalidade da Convenqio 158 da OIT, provavel- 
mente tera dificuldade em defender a constitucionalidade da Lei 9.962100, 
pois esta niio e uma lei complementar como determina o inciso I do art. 7" A 
Lei 9.962100 tambem proibe a dispensa arbitraria. A Constituiqio Federal, 
mesmo corn a Reforma Administrativa da EC 19/98, niio fala em estabilidade 
aos novos empregados publicos, sendo esta uma novidade da Lei 9.962100. 



EXTENSAO FACULTATIVA DO FGTS AOS 
EMPREGADOS DOMESTICOS: ANALISE DA 

CONSTITUCIONALIDADE E DA EFETlVlDADE DA LEI 
N"O.208, DE 23 DE MARGO DE 2001 

Rodrigo Lychowski* 

0 trabalho prestado pelos empregados domesticos possui, por infindaveis 
motivos, singularidades em relaqiio aos contratos de trabalho em geral. 

Dentre as peculiaridades existentes no trabalho domestico, pode-se 
destacar: a confianqa especial que o empregador deposita no empregado 
- que obviamente se diferencia da fiducia especial existente no cargo de 
confian~a - , visto que, ao contrario do que comumente ocorre nos demais 
contratos de trabalho, o empregado domestico trabalha na resid6ncia do 
empregador e inurneras vezes mora no local do trabalho, o que gera 
uma maior intimidade entre os dois sujeitos dessa relaqiio empregaticia, 
a tal ponto que o empregado domestico niio raro e tratado como se fosse 
pessoa da familia. 

Outra singularidade consiste nas vantagens que o empregador ofe- 
rece ao empregado, tais como roupas, utensilios, remedios, incluindo o 
pagamento das despesas medicas e escolares dos empregados e ate 
mesmo de seus dependentes, o que contribui para aumentar o seu padrZio 
de vida, pois alem do recebimento de seu salario, muitas de suas neces- 
sidades siio satisfeitas. 

Em razso dessas e de outras peculiaridades - sobre as quais niio se 
pretende aqui discorrer exaustivamente - o trabalho domestico e conside- 
rado doutrinariamente como um contrato especial de trabalho, contudo tem 
sempre recebido um tratamento juridic0 restritivo e discriminatorio em 
relaqiio aos demais empregados, sujeitos a tutela da CLT, a comeqar pela 
propria CLT, que, em seu artigo 78, alinea "a ", exclui, como regra geral, a 
incidencia da CLT aos empregados domesticos , e do Decreto nV1.8851 
73, que determina a aplicaqio apenas do capitulo das ferias da CLT aos 
referidos empregados. 

A Carta Magna de 1988 estendeu aos domesticos inumeros direitos 
sociais (paragrafo unico do artigo 7", o que significou, por um lado, uma 
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evolur$io no tocante ao tratamento constitucional, sobretudo se comparar- 
mos com as Constitui~des anteriores; contudo, por outro lado, a Constitui- 
$80 Federal excluiu dos empregados domesticos direitos outorgados indis- 
tintamente aos trabalhadores urbanos e rurais, como e o caso do FGTS, ja 
que o inciso Ill, do artigo 7" relativo ao FGTS, niio foi incluido no paragrafo 
unico do artigo 7"a CFl88. 

Em raziio de diversas motiva~des - a serem abordadas no presente arti- 
go -, o Governo Federal editou a Medida Provisoria n V  -986, de 13 de dezembro 
de 1999, convertida na Lei n V  0.20812001, facultando o acesso do empregado 
domestic0 ao FGTS, desde que haja requerimento do empregador. 

0 objetivo do presente artigo e fazer algumas reflexdes sobre a referi- 
da lei federal, analisando-a sob a luz da Carta constitucional, assim como 
pretendemos demonstrar que a lei em quest20 contraria os principios gerais 
do Direito do Trabalho. 

2 - Situa@io dos empregados domesticos anterior a 
edi~5o da Lei n V  0.208101 

Apesar do legislador constituinte de 1988 ter expressamente excluido 
os empregados domesticos do direito ao FGTS, ao contrario dos trabalhado- 
res urbanos e rurais, a Lei nV.036190 disp6s, em seu artigo 15, 5 3" que 
tais empregados podergo ter acesso ao FGTS na forma da lei. 

Acontece que, passados quase dez anos da publica~iio da Lei nQ.0361 
90, o Poder Legislativo quedou-se omisso e a previsiio do acesso dos empre- 
gados domesticos ao FGTS foi feita por meio de uma medida provisoria - MP 
nV98611999 - , e suas sucessivas reediqdes, o que reflete o process0 
concomitante de esvaziamento do Poder Legislativo e o excess0 da produ~iio 
legislativa do Poder Executivo, que, desde a promulga@o da Constitui~iio 
Federal de 1988, passou a regular praticamente todas as materias atraves de 
medidas provisorias, com forqa de lei. 

Este incha~o legislative do Poder Executivo e um dos efeitos da 
globalizaqiio, conforme muito bem explanou Jose Eduardo Faria (in Direito e 
Globalizaciio Econ6mica: implicacdes e perspectivas, IQd., 2Viragem, 
Siio Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 8): "( ...) Diante do desafio de respon- 
der a questdes tecnicas ineditas e cada vez mais complexas, o Executivo 
se viu obrigado a editar sucessivas normas de comportamento, normas de 
organiza~go e normas programaticas que, intercruzando-se continuamente, 
terminaram produzindo inumeros micro-sistemas legais e distintas cadei- 
as normativas". (grifos nossos) 

Todavia, a omissiio do Congresso Nacional foi suprida com a aprova- 
$20 da Lei n V  0.208101, que converteu a Medida Provisoria nV.104-15, de 
26-1 -2001, em lei. 



3 - Confronto entre a Lei n V  0.208/2001 e a Carta Magna de 1988 

Para se analisar o acesso facultativo dos empregados domesticos ao 
FGTS, previsto originariamente pela Medida Provisoria n" .986/1999 - e que 
encontra o seu fundamento no suposto receio de que o seu carater obrigato- 
rio poderia gerar desemprego, face ao aumento dos encargos dos emprega- 
dores - e imprescindivel confronta-lo com a sistematica constitucional, refe- 
rente ao Fundo de Garantia. 

No que concerne ao FGTS, a Carta Magna de 1988, atraves de um 
unico inciso Ill, de seu artigo 7" alterou os institutos da estabilidade e do 
FGTS, estabelecendo o regime obrigatorio do FGTS a todos os trabalhado- 
res urbanos e rurais, ngo havendo mais que se falar em op@o do trabalha- 
dor; aboliu a estabilidade decenal, ressalvado o direito adquirido dos traba- 
lhadores que ja eram estaveis antes da promulga$Zo da Constitui$io Fede- 
ral de 1988 (artigo 14 da Lei nQ.036/90) e eliminou a "op~go" dos trabalha- 
dores pelo regime da estabilidade ou do FGTS, ja que todos os trabalhado- 
res, obrigatoriamente, passaram a ter o direito ao FGTS, correspondente ao 
deposit0 mensal efetuado pelo empregador, na proporqgo de 80A sobre as 
parcelas de natureza salarial dos empregados. Apesar de considerarmos 
que a Constituiqio Federal de 1988 neste particular foi prejudicial aos traba- 
Ihadores, ao abolir o instituto da estabilidade e erigir o FGTS como regime 
geral aplicavel a todos os trabalhadores, o presente artigo ngo pretende 
aprofundar maiores reflexdes a este respeito, ate porque tal questgo ja vem 
sendo amplamente abordada pelos juslaboristas. 

A leitura do artigo 75 inciso Ill, da Lei maior, acrescido do entendi- 
mento doutrinario e jurisprudencial esmagador, ngo deixa duvida de que, 
com o advent0 da atual Carta Magna, o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serv i~o passou a ser um direito social extensive1 a todos os trabalhadores 
urbanos e rurais, que compde o chamado minimo de garantias - expres- 
so no artigo 77 caput da Constitui~go Federal de 1988 - ou seja, constitui 
um direito tutelado pelo Estado por meio de normas cogentes, inafastavel 
pela vontade das partes. 

lsso significa que o direito dos trabalhadores ao FGTS independe da 
aquiesckncia do empregador, possuindo este a obriga~Zo mensal de efetuar 
o recolhimento equivalente a 8% sobre as parcelas salariais na conta vincu- 
lada de seu empregado, sob pena de cometer justa causa (artigo 483, alinea 
"d", da CLT) e ser lavrado auto de infraqio, com a i m p o s i ~ ~ o  de multa e de 
outras san~6es cabiveis. 

Diante disso, verifica-se, de imediato, que a Lei n" 0.208101, ao dispor 
sobre a extensgo do FGTS ao empregado domestico, deu um tratamento 
juridic0 de forma diametralmente oposta ao que foi dado pela Carta Magna 
de 1988 aos trabalhadores urbanos e rurais. 



De fato, ao contrario da CFl88, a mencionada lei ngo tornou o FGTS 
um direito geral outorgado de forma obrigatoria a todos os domesticos, 
independentemente da concordGncia dos dois sujeitos do contrato de traba- 
Iho, mas estabeleceu o FGTS como direito facultativo dos empregados 
domesticos, na medida em que estes somente tergo direito ao FGTS caso 
haja a concord5ncia do empregador, sendo que a inclusiio de tais empre- 
gados no FGTS depende de requerimento do empregador, a ser formulado 
junto as agencias da Caixa Econ6mica Federal. 

De forma no minimo atipica, a Lei nVO.208101, em nosso entendi- 
mento, conferiu ao FGTS a natureza juridica de um "direito potestativo 
an6malo", visto que a aquisi~iio do FGTS pelo empregado domestico esta 
subordinada unicamente a vontade do empregador: para ser titular do direito 
do FGTS, o referido empregado depende do consentimento daquele que tera 
a obriga~iio de efetuar o recolhimento referente ao FGTS! 

Exemplificativamente, supondo um condominio de 30 (trinta) aparta- 
mentos, nos quais laboram empregadas domesticas que desempenham 
funcdes semelhantes, uma, dez, vinte, trinta ou simplesmente nenhuma do- 
mestica podera ter direito ao FGTS, eis que tudo dependera exclusivamente 
da vontade de seus empregadores. 

A partir desse tratamento juridic0 gritantemente diferenciado, dado pela 
Lei ng 10.208101 em rela~go a Carta Magna de 1988, inegavelmente surge a 
indagaeio e controversia acerca de sua constitucionalidade. 

Estaria a Lei n V  0.208101 eivada de inconstitucionalidade em raziio 
de condicionar a aquisi~iio do direito dos empregados domesticos a vonta- 
de do empregador? 

Por um lado, alguns autores respondem pela negativa, dentre eles 
Aloysio Santos (in Manual de contrato de trabalho domestico, Rio de Janei- 
ro: Forense, 2000), sob o argumento de que o texto constitucional (artigo 7Q, 
paragrafo unico) expressamente niio estendeu o FGTS aos domesticos, ao 
contrario de outros direitos sociais, como o repouso semanal remunerado, a 
gratifica~go natalina, entre outros, logo o acesso de tais empregados ao 
FGTS, ainda que facultativo, niio afrontaria a Carta Magna de 1988. 

Outro argumento baseia-se na propria Lei do FGTS - Lei nQ.036, de 
11 -5-90 - que, em seu artigo 15, § 35 estabelece o carater facultativo do 
FGTS a ser outorgado aos empregados domesticos. 

De fato, o referido dispositivo estatui que "0s trabalhadores domesti- 
cos poderBo ter acesso ao regime do FGTS, na forma que vier a ser previs- 
ta em lei" (grifos nossos), o que significa aparentemente que o direito dos 
empregados domesticos teria um carater facultativo e ngo obrigatorio, como 
ocorre com os demais trabalhadores. 

Em que pese a razoabilidade de tais argumentos, entendemos que a 
Constituiqgo Federal de 1988 e a Lei n"8.36190 ngo podem ser interpreta- 



das exclusivamente de forma literal, mas tambem deve haver conjugaqgo 
desta com outras formas de interpreta~io, a saber, Iogica, sistematica, his- 
torica e teleologica. 

Dessa forma, se e certo que a Carta Magna de 1988 originariamente 
ngo estendeu aos empregados domesticos o direito ao FGTS, ngo e menos 
certo que a Lei Maior estabeleceu o FGTS como regime geral e obrigatorio a 
todos os trabalhadores, independentemente da concordgncia do emprega- 
dor, ngo tendo previsto em momento algum a possibilidade do FGTS ter um 
carater facultativo em relaqio a determinada categoria de trabalhadores. 

Em razgo disso, consideramos que a Lei n" 0.208101 fere o caput do 
artigo 75 da Carta Magna de 1988. 

4 - A Lei nVO.208101 e os principios gerais do Direito do Trabalho 

Ainda que ngo se considere que a lei instituidora do FGTS aos empre- 
gados domesticos seja inconstitucional, entendemos que a mesma fere os 
principios gerais do Direito do Trabalho, especificamente o principio da pro- 
teqio legal do trabalhador como um minimo de garantias, express0 no artigo 
444 da CLT e no artigo 7" caput, da Carta Magna de 1988, conforme foi bem 
explanado por Delio Maranhgo. 

E que o FGTS, conforme vimos, por ser um direito social que integra o 
chamado minimo de garantias - assim como o salario minimo, o direito as 
ferias anuais, o aviso previo, etc. - n i o  pode ficar condicionado a vontade 
das partes, ngo pode ter um carater facultativo, pois, se isso ocorresse, o 
FGTS deixaria de ser protegido por normas tutelares e cogentes, ja que a 
vontade do empregador e que definiria se o empregado domestic0 possui 
ou ngo o direito ao FGTS. 

A titulo comparativo, imaginemos se os demais direitos sociais dos 
trabalhadores, por exemplo, a gratificaqgo natalina e as ferias tivessem tam- 
bem carater facultativo e n i o  obrigatorio, ou seja, os trabalhadores somente 
usufruiriam desses direitos caso houvesse a concordGncia do empregador. 
A maioria dos empregadores consentiria em pagar o 13"alario e as ferias a 
seus empregados ? 

Para corroborar a incongru6ncia da facultatividade do acesso dos empre- 
gados domesticos ao FGTS, basta se efetuar um calculo estatistico do numero 
de empregados domesticos que tiveram acesso ao FGTS desde a vigencia da 
Medida Provisoria n" .986/1999, convertida posteriormente pela Lei n" 0.2081 
01 .0  levantamento certamente demonstrara que a propor~io dos empregados 
domesticos que t6m direito ao FGTS e pequena em re la~ io  a totalidade dos 
demais empregados. A proposito, Valentin Carrion (in Comentarios a Consoli- 
dacgo das Leis do Trabalho, 27%d., Sgo Paulo: Saraiva, 2002), sustenta com 
propriedade que esse acesso facultativo ao FGTS tornara a lei letra morta. 



No que concerne ao argument0 de que o acesso facultativo ao FGTS 
se justifica pelo receio do aumento de desemprego dos domesticos, em 
funG8o do aumento dos custos das donas de casa, tal alega@o a nosso 
ver n8o procede, a uma, porque o percentual de FGTS e de apenas 8% 
sobre o salario e a duas, porque, se se aplicasse esse raciocinio nenhuma 
categoria de trabalhadores lutaria por melhores salarios e condi~des de 
trabalho, pel0 medo de perder o seu emprego, o que n8o ocorre na pratica. 

Na verdade, esse acesso facultativo do FGTS parece ter decorrido, 
pelo menos em parte, de fatores politicos, a saber, o receio de "desagradar 
a classe media'' composta pelos empregadores domesticos, o que deve 
ser rejeitado de plano, pois os domesticos sgo empregados - dotados de 
dignidade - e devem receber o mesmo tratamento juridico que e dado aos 
demais empregados. 

0 trabalho prestado pelos empregados domesticos no Ambito 
residencial dos empregadores domesticos, n8o obstante possuir singulari- 
dades que o diferenciam do contrato de trabalho em geral, n8o justifica o 
tratamento juridico restritivo e discriminatorio sofrido por eles, que vem ocor- 
rendo desde a ed i~8o  da Lei n"889172, e que se agravou drasticamente 
com a ed i~8o  da Lei n V  0.208101. 

0 acesso facultativo dos empregados domesticos ao FGTS, condicio- 
nado a vontade unilateral do empregador, contraria o texto constitucional e 
os principios gerais do Direito do Trabalho, que consagra os direitos sociais 
dos trabalhadores - ai  incluidos os domesticos - como minimo de garantias, 
significando que estes s8o insucetiveis de serem afastados pela vontade 
das partes e t6m carater obrigatorio. 

Dessa forma, o direito dos trabalhadores domesticos ao FGTS n8o pode 
ter carater facultativo, tal como previsto pela Lei n V  0.208101, sen80 obrigatorio. 

Diante disso, sugerimos que a Lei ng 10.208101 seja revogada por ou- 
tra lei emanada do Congress0 Nacional, que estabele~a o direito dos empre- 
gados domesticos ao FGTS com natureza obrigatoria. 
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A VALIDADE DA CLAUSULA DEL CREDERE NOS 
CONTRATOS DE TRABALHO 

Mucio Nascimento Borges* 

A clausula del credere, nascedoura do direito comercial, se traduz 
na hipotese em que o intermediario na realizaGSo de um negocio responda 
pela solvabilidade do comprador. Assim, podemos citar como exemplo o 
vendedor que haja recebido comissSo relativa a uma t ransa~io onde, poste- 
riormente, se verifica a insolv6ncia do comprador. A comissSo paga e 
estornada el neste caso, o vendedor assume a responsabilidade de garantir 
a solvencia de terceiro com quem contratar no interesse e por conta do 
comitente (quem paga a comissSo). 

Ainda conceituando a Clasula Del Credere, adotada nos contratos de 
ComissSo Mercantil ou de representa~io comercial, importa ela em maior 
responsabilidade do comissario ou representante. Portanto, face a clausula 
del credere, o comissario respondera pela inexecuGSo das obriga~aes com 
quem contratar mesmo ocorrendo f o r ~ a  maior ou caso fortuito. Firmada en- 
tre o comitente e o comissario, este assume, pessoalmente, a responsabili- 
dade pelo pagamento a ser feito pelo comprador na venda em que atuar 
como intermediario. A clausula implica a co-responsabilidade do agente ven- 
dedor no negocio que coordena e, assim, ele assume perante o comitente 
os riscos pelo pagamento a terceiros. 

A clausula del credere surgiu num momento em que o comerciante, 
para manter seu comercio com praGas longinquas, precisava enviar a merca- 
doria a um comissario ou representante que a colocava nas mSos dos desti- 
natarios finais. Para evitar riscos maiores, o comitente exigia que o comissario 
se responsabilizasse pela pontualidade ou, mesmo, insolvencia de terceiros. 

Realmente, a clausula permite ao comitente controlar seu comissa- 
rio, impedindo que este se exima de responsabilidade, invocando os prete- 
ritos artigos 175 e 179 do Cod. Comercial, revogados tacitamente pelo 
novel Codigo Civil brasileiro, mais precisamente pelos artigos 697 e 698 do 
diploma legal : 

Art. 175 C. Com. - "0 comissario nSo responde pela insoivencia das 
pessoas com quem contratar em execu$So da comissSo, se ao tempo do 
contrato eram reputadas idheas; salvo nos casos do Art. 179, ou obrando 
com culpa ou dolo.". 
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Art. 179 C. Com. - "A comissiio del credere constitui o comissario ga- 
rante solidario ao comitente da solvabilidade e pontualidade daqueles com quem 
tratar por conta deste, sem que possa ser ouvido com reclamaqgo alguma.". 

Art. 697 CCB - "0 Comissario ngo responde pela insolv6ncia das pes- 
soas com quem tratar, exceto em caso de culpa e no do artigo seguinte.". 

Art. 698 CCB - "Se do contrato de comissgo constar a clausula del 
credere, respondera o comissario solidariamente com as pessoas com que 
houver tratado em nome do comitente, caso em que, salvo estipulaqgo em 
contrario, o comissario tem direito a remuneraqgo mais elevada, para com- 
pensar o Gnus assumido.". 

Se o del credere ngo houver sido ajustado por escrito, e todavia o 
comitente o tiver aceitado ou consentido, mas impugnar o quantitativo, sera 
este regulado pelo estilo da praqa onde residir o comissario, e na falta de 
estilo por arbitradores. 

Veremos adiante que, desde a ediqgo da Lei 8.420192 e vedada a inclu- 
s i o  de clausula del credere nos contratos de representaqgo comercial. 

No imbito trabalhista, discute-se a validade de imposiqgo da clausula 
del credere nos contratos de emprego diante do principio de que o empre- 
gador assume os riscos de seu negocio. 

Pelo sistema celetista - artigo 466 e paragrafos - as comissdes e 
percentagens devidas ao empregado a titulo de salarios somente ser2o 
exigiveis do empregador apos ultimada, concretizada a transaqgo. 

Se esta transaq50 for realizada com base em uma unica prestaqgo, a 
comiss50 ou percentagem do empregado vendedor so Ihe sera traditada ao 
termo final do negocio conforme disposto no caput do artigo 466 da CLT. 

Caso a transaq50 se realize atraves de prestaqdes sucessivas, apos 
o vencimento de cada uma delas, o empregado fara jus ao recebimento das 
comissBes ou percentagens pertinentes aquela determinada prestaqiio - 
paragrafo 1 V o  mencionado diploma legal. 

Assim, nas duas hipoteses suscitadas, mesmo havendo rescisgo do 
contrato de trabalho, o salario (comissdes ou percentagens) somente sera 
devido posteriormente a essa rescisgo, na epoca em que for finalizado o 
negocio - paragrafo 2"o artigo 466 da CLT. 

-Divergencias doutrinarias surgem sobre o conceit0 e adequaqgo da 
expressgo "ultimada a transa$iio", contida no dispositivo legal em apreqo. 

Para segment0 minoritario da doutrina e jurisprud6ncia, e mister que o 
negocio esteja fechado e pago o preSo do contrato para que o vendedor 
empregado aufira a comissiio, ou seja, se por algum motivo o comprador 
(cliente) incorrer em mora, o empregado vera suprimido o direito a percep- 
q80 da comissiio ou percentagem. 

Porem, os Tribunais trabalhistas, neste caso, acompanhando os prin- 



cipios protetores do direito do trabalho, tem entendido de forma diversa. 
Ngo se deve confundir a ultimagiio da transaggo - que e o momento 

em que se celebra o contrato - com o cumprimento das condigdes ou obri- 
gag6es resultantes de suas clausulas. 

Se o vendedorlempregado dispbs de seu tempo contactando o com- 
prador, utilizando seu poder de argumentagio para venda do produto, con- 
seguiu a prefergncia do cliente para a empresa e se esta, apos a analise da 
proposta, celebrou o contrato, evidente que resta "ultimada a transa@oW 
mencionada no caput, do artigo 466 da CLT, autorizadora do pagamento das 
comissdes ao empregado. 

Caso o empregador ngo cumpra suas obrigagdes contratuais como a 
entrega da mercadoria na data e condigdes pactuadas, se o objeto do nego- 
cio e recusado pelo comprador ou, caso aceito, este ngo paga o prego ajus- 
tado, ngo restam duvidas de que o empregado tem o direito de perceber a 
comissgo pela venda, ja que integrada ao seu patrimbnio juridico. 

Pensamento diverso acarretaria a transferencia dos riscos do negocio 
para o empregado, o que contraria frontalmente o disposto no artigo z9 da 
CLT, que atribui exclusivamente ao empregador tal mister. 

Destarte, a transagio se ultima, se concretiza, no momento em que o 
empregador, ciente da proposta celebrada pelo empregado, concorda com 
seus termos e declara encerrado o negocio com o comprador. 

Ao se analisar a vedaggo de estabelecimento da clausula del credere 
nos contratos de emprego, n i o  se pode ignorar os permissivos legais 
elencados na Lei 3.207157, que regulamenta as atividades dos empregados 
vendedores viajantes ou pracistas a serem interpretados em consonincia 
com o artigo 466 da CLT. 

Reza o artigo 2"a citada norma que 'lo empregado vendedor tera 
direito a comissio avengada sobre as vendas que realizar ". 

Ja o artigo 39 prev6 que a "Transaggo sera considerada aceita se o 
empregador nZo a recusar por escrito, dentro de 10 ( dez ) dias, contados da 
data da proposta". 

Aqui, a Lei 3.207157 corrobora o entendimento consignado de que a 
transaggo se considera ultimada no momento da aceitaggo pelo emprega- 
dor da proposta, e n i o  na data do adimplemento do pagamento do prego 
pelo comprador. 

Em caso de transagio a ser concluida com comerciante ou empre- 
sa estabelecida em outro Estado ou Pais, o prazo para aceitaggo ou recu- 
sa da proposta da venda se dilatara para 90 (noventa) dias, podendo ser 
prorrogado por prazo determinado, mediante comunica~io escrita feita 
ao empregado. 

Por outro lado, o legislador ao criar a Lei 3.207157, distanciando-se do 
posicionamento aqui demonstrado, admite que, na hipotese de insolv6ncia 



do comprador, o empregador podera ngo pagar as comissdes vincendas ou 
estornar aquelas que ja houver pago ao vendedor, fato ngo previsto na CLT, 
que determina os riscos da atividade econbmica somente a empresa. 

A contrario sensu, por consequ6ncia Iogica, concluimos que, exclu- 
indo-se o caso da insolv6ncia do comprador, o n i o  cumprimento por parte 
deste das obriga~des oriundas do negocio juridico, nenhuma consequ6n- 
cia trara ao direito do empregado de receber as comissdes pertinentes a 
transa~go ultimada. 

0 pagamento das comissdes e percentagens comumente sera rea- 
lizado de forma mensal, competindo ao empregador expedir a conta respec- 
tiva com as copias das faturas pertinentes aos negocios concluidos pelo 
empregado, consoante disposto no artigo 4Qa Lei 3.207157. 

0 paragrafo ljnico do artigo acima possibilita o pagamento das 
comissdes e percentagens em periodos diferentes, de acordo com con- 
venggo das partes, desde que ngo exceda a tr6s meses, contados da 
aceitaqgo do negocio. 

Continuando no confront0 da Lei 3.207157 com o artigo 466 da CLT, 
v6-se que o artigo 6Vaquela norma amplia as hipoteses do paragrafo 2" 
o do diploma consolidado, ao passo que equipara a rescisio do contrato 
a inexecuqgo voluntaria do negocio pelo empregador, estabelecendo que, 
tambem neste caso, as comissdes e percentagens sergg integralmente 
devidas, visto que e a aceita~go do negocio o fato gerador do direito a 
percep@o das mesmas. 

Por fim, a Lei 3.207157 enumera nos artigos 1 % 10"s empregados 
sujeitos a seus ditames como sendo os "vendedores, viajantes, pracistas e 
outros empregados que, embora sob designaqdes diferentes, desempenhem 
funqgo igual, semelhante ou equivalente". 

Tal enumeraqgo deve ser apreciada sob a otica meramente 
exemplificativa e ngo a restritiva. Obviamente, sgo aqueles profissionais in- 
dicados na Lei 3.207157 que normalmente estgo sujeitos ao regime salarial 
comissionado, porem, outras categorias tambem podem ser remuneradas 
com comissdes como, por exemplo, gerentes comerciais, que apesar de 
ngo serem viajantes ou pracistas, podem receber percentagens ou comis- 
sdes calculadas sobre as vendas realizadas por outros empregados, decor- 
rentes de normas coletivas ou contrato de trabalho. Outro exemplo que emer- 
ge e o do bancario que aufere comissdes ou percentagens advindas da co- 
loca~go ou da venda de papeis mobiliarios de empresas do mesmo grupo 
econbmico na forma do Enunciado n"3 do TST. 

Passemos, agora, a breve analise da possibilidade de pactua~go de 
clausula del credere nos contratos de representa~go comercial. 

Originaria do Codigo Comercial, a clausula del credere pertinen- 
te a comissio mercantil, admitida mais tarde nos contratos de repre- 



senta~i io  comercial, foi proibida nestas especies de contrato pelo arti- 
go 43 da Lei 4.886165 alterada pela Lei 8.420192, que dentre outros, in- 
troduziu o artigo 43: 

Artigo 43 : "E vedada no contrato de representa~iio comercial a inclu- 
siio de clausulas del credere.". 

Estas clausulas obrigavam o representante comercial a responsabi- 
lizar-se pela insolvencia de seus clientes. 0 representante, por sua posi- 
$20 de mediador e responsavel pela venda, arcava com o valor dos titulos 
n8o pagos pelos clientes, bem como os juros e corre~8o monetaria deles 
oriundos. Muitas vezes, a divida imputada ao representante alcan~ava a 
totalidade de seu patrim6nio. 

A veda~i io da clausula del credere objetiva resguardar o representan- 
te da responsabilidade solidaria pela venda realizada e niio paga pelo seu 
cliente. A prerrogativa de aceitar ou niio o pedido cabe ao setor de credit01 
cobranqa da representada, o qua1 tem maiores condi~des de consultar uma 
empresa prestadora de informa~des. E ela quem decide remeter ou niio a 
mercadoria relacionada. A fun~i io  do representante comercial e a de agenci- 
ar clientes e mediar a relaqiio entre estes e a representada, atraves de pro- 
postas e pedidos. 

Assim como no contrato de trabalho, a inclusiio de clausulas del 
credere no contrato de representa$iio comercial e nula, niio tendo eficacia; 
por outro lado, a proibi~zo de tais clausulas niio autoriza o representante a 
agir sem cautela, expondo a representada a situa~des de risco ou prejuizos. 
0 representante que agir com negligencia ou omissiio, podera ter seu con- 
trato rescindido por justa causa, hipotese que analogicamente se aplica ao 
empregado vendedor. 

Como na Lei 3.207157, a Lei dos Representantes Comerciais tambem 
protege a representada, atraves do § 1"o artigo 33 onde prev6 que nenhu- 
ma retribui~iio sera devida ao representante comercial, se a falta de paga- 
mento resultar de insolvencia do comprador. 

Havendo comissdes ja pagas, a solu~i io niio e diferente: a represen- 
tada podera estornar o valor exclusivamente referente ao cliente em ques- 
tiio. Apos o cliente saldar o seu debito, a representada devera novamente 
creditar o valor da comiss50 ao representante. Caso a representada venha a 
atribuir a insolvencia de seu cliente ao representante, promovendo descon- 
tos indevidos por entender ser este responsavel pelo debito, cabe ao repre- 
sentante rescindir o contrato de representa~go comercial "por justa causa", 
nos termos do inciso "d " do artigo 36 da Lei dos Representantes Comerci- 
ais, que preve como motivo justo para rescisiio do contrato pelo represen- 
tante "o niio pagamento de sua retribuigiio na epoca devida". 



Por fim, a guisa de ilustraqio no novo Codigo Civil, no contrato de Co- 
missio esta expressa a possibilidade da inclusiio de clausula del credere 
por parte do comitente. 

Contrato de comissio previsto no Codigo Civil, artigos 693 a 709, e 
aquele onde uma das partes, o comissario, obriga-se a realizar atos ou 
negocios em pro1 de outra, o comitente, segundo orientaqbes deste, porem 
no proprio nome do comissario. Este se obriga, portanto, perante terceiros. 

A legislaqio nacional tratava do contrato de comissio mercantil (Codi- 
go Comercial, arts. 165 a 1 go), mas nada impedia que esse contrato tivesse 
natureza civil, como reconhece o novo Codigo Civil (arts. 693 a 709). 0 arti- 
go 165, do Codigo Comercial, dispunha que : "a comissa'o mercantil e o 
contrato do inandato relativo a negocios mercantis, quando, pelo me- 
nos, o comissario e comerciante, sem que nesta gesta'o seja necessa- 
rio declarar ou mencionar o nome do comitente.". 

0 novo Codigo Civil cuida da comissiio exclusivamente no campo da 
compra e venda: "o contrato de comissa'o tem por objeto a aquisigiio ou 
venda de bens pelo comissario, em seu proprio nome, por conta do 
comitente" (art. 693), inexistindo vedaqio legal de que o contrato de comis- 
s i o  seja celebrado por pessoa n i o  comerciante. 

No direito empresarial moderno, e comum que o pacto de comissio 
surja em conjunto com outros negocios, tais como franquia, licenqa, dis- 
tribuiqiio, descaracterizando a tipicidade desse contrato. Contudo, as re- 
gras de comissiio devem ser utilizadas na hermeneutics dessas novas 
estruturas contratuais. 

A comissio, geralmente, e convencionada pelas partes em porcenta- 
gem sobre os valores de venda ou de outros negocios. Se as partes foram 
omissas a esse respeito, n i o  tendo sido convencionada expressamente a 
comissio, esta sera regulada pelo uso comercial do lugar onde se tiver exe- 
cutado o contrato (art. 186, do Codigo Comercial, novo Codigo Civil, art. 701). 

No sistema antigo do Codigo Comercial (art. 187), no caso de morte ou 
despedida do comissario, sera devida unicamente a parcela correspondente 
aos atos praticados. A rescisio contratual por parte do comitente deve decorrer 
de causa justificada. De acordo com o novo Codigo Civil, o comissario sempre 
tera o direito ao trabalho que efetivou, pagando peraas e danos ao comitente se 
tiver ocasionado prejuizo. Nesse caso, operar-se-a a compensaqio. 

lnteressante notar que o comissario pode reter os bens adquiridos 
para o comitente, a fim de pagar-se os desembolsos feitos para realizar o 
negocio cometido e tambem sua remuneraqio, juros e demais despesas 
eventualmente realizadas. Nesse sentido, dispbe o artigo 708, do novo Codi- 
go: "para reembolso das despesas feitas, bem como para recebimento 
das comiss6es devidas, tem o comissario direito de reten~a'o sobre os 
bens e valores em seu poder em virtude da comissa'o. ". 



0 comissario assume o risco de ser responsavel pelo comitente se 
fizer negociaqio mais onerosa do que as correntes, salvo se provar que, em 
suas proprias negociaqbes, efetuou o mesmo. lsso pode ocorrer, por exem- 
plo, se reduz preGo ou prazo de entrega, dilata o prazo de pagamento, reduz 
taxa de juros ou de correqgo etc.; o comissario tem a obrigaqgo de guarda e 
conservaqio dos bens do comitente. 

Como regra, o comissario n i o  responde pela insolv6ncia daquele com 
quem contrata, se, ao tempo do contrato, eram reputadas idhneas, salvo na 
hipotese de clausula del credere, ou se agir com culpa ou dolo. 

A regra geral, no contrato de comissio, na ausencia de disposiqgo em 
contrario, e que o comissario ngo responde pela insolv6ncia das pessoas 
com quem tratar, exceto no caso de culpa (art. 697, do novo Codigo); porem, 
o comissario pode responsabilizar-se como garante da solvencia dos ter- 
ceiros com quem contrata. A clausula del credere que as partes podem 
estabelecer no contrato de comissgo, alem de converter o comissario em 
garante solidario do comitente nos negocios que celebrar com terceiros, se 
constitui numa garantia decorrente de acordo de vontades, autorizado por 
lei, e normalmente em razio desse aspecto, estabelece-se remuneraqio 
mais elevada para a comissio (art. 698, do novo Codigo). 0 ajuste da ga- 
rantia del credere pode ser concomitante ou posterior ao contrato de co- 
missio. Esse negocio e estranho com r e l a ~ i o  aos terceiros que tratam 
com o comissario. 

Concluindo, assim como nos contratos de representa~go comercial, e 
vedada a inclusio nos contratos de emprego de clausula del credere, pois 
tal pratica, alem de abusiva, transfere para o empregado, parte economica- 
mente mais fraca, todo o encargo e risco do negocio do empregador, em 
afronta aos principios trabalhistas e dispositivo legal contido no artigo 3"a 
CLT, merecendo destaque posicionamento jurisprudencial do Tribunal Supe- 
rior do Trabalho acerca do tema: 

"VENDEDOR - COMISSOES - ESTORNO - ARTIGO 466 DA CLT - LEI 32071.5. 
SAO M~NIMAS AS DIVERGENCIAS ENTRE 0 DISPOSTO NO ARTlGO 466. 
PARAGRAFOS 1" E2", DA CLT E NA LEI 3.207157. EM SUMA, DESDE 
QUE A TRANSAGAO TENHA SlDO CONCLU~DA, VALE DIZER, ACEITA 
PELO COMPRADOR E PELA VENDEDORA (PRESSUPONDO-SE, POIS, 
QUE NAO SE VALEU ESTA DO DlRElTO DE RECUSA DO PEDIDO, NOS 
DOlS PRAZOS PREVISTOS NA LEI ), DlRElTO TEM 0 EMPREGADOR- 
VENDEDOR A COMISSAO, POlS CONTRlBUlU COM 0 QUE LHE CABIA, 
TEND0 CUMPRIDO REGULARMENTE A SUA OBRIGACAO COMO 
INTERMEDIADOR. CONSEQ~~ENTEMENTE, CONSIDERANDO-SE CON- 
CLU~DA ou ULTIMADA A VENDA, 0 N&O PAGAMENTO DO PRECO PELO 
COMPRADOR CONSTlTUl ALEA SUPORTAVEL APENAS PELO EMPRE- 



GADOR, COMO RlSCO INERENTE A 0  EMPREENDIMENTO." RECURS0 
DE REVISTA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. TST RR 2233190 3VURMA 
- REL. MlNlSTRO MANOEL MENDES DE FREITAS. 

"SALARIO. COMISSOES. CANCELAMENTO. DEVOLUGAO DE PARCE- 
LAS DESCONTADAS. EXCETO NO CASO EXCEPCIONAL DE INSOLVEN- 
CIA DO COMPRADOR, OU QUANDO HOUVER RECUSA POR ESCRITO 
DA PROPOSTA DE VENDA PELO EMPREGADOR ( LEI NQ.207157, ART. 69 ,  
0 DESCUMPRIMENTO, PELO COMPRADOR, DAS OBRIGACOES RESUL- 
TANTES DO NEGOCIO OU 0 CANCELAMENTO DA COMPRA NAO DA AO 
EMPREGADOR 0 DlRElTO DE PROCEDER A 0  ESTORNO DAS COMIS- 
SOES OU PERCENTAGENS AUFERIDAS EPLO EMPREGADO. EXEGESE 
DO ARTIGO 466 DA CLT E INCIDENCIA DO ARTIGO 7 W A  LEI N9.207157. 
REVISTA PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA." REL. MlNlSTRO 
JOAO ORESTES DALAZEN. 

" 0  ARTIGO 466 DA CLT NAO ATRITA COM A LEI 3.207157. A LEGISLA~AO 
BUSCA PREVENIR OS ABUSOS RESULTANTES DE ATOS IL~CITOS CUJAS 
VENDAS CANCELADAS DEFRAUDAM OS DIREITOS JA CONSUMADOS. NO 
CASO, AS COMISSOES DE VENDAS CANCELADAS PELO CLIENTE NAO 
EXIMEM o EMPREGADOR DE PAGA-LAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA 
PROVIMENTO." RR 84751 193 - REL. MlNlSTRO GALBA VELOSO - 4VURMA. 
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Agravo de pet i~ i io  em embargos a execu~iio. 
M u d a n ~ a  de regime juridic0 celetista para 
estatutario. Coisa julgada. Competencia da Jus- 
t i ~ a  do Trabalho. Recurso provido. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Peti- 
$50 em que s2o partes: JORGE LUlZ GOMES ROClO e OUTROS como 
Agravantes e COLEGIO PEDRO II, como Agravado. 

Trata-se de agravo de pet i~2o interposto contra decisio da MM. 10" 
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que julgou extinta a execuS20, na forma 
do art. 794, I, do CPC. 

0 agravante, atraves do agravo de peti~2o de fls. 2431245, sustenta, 
em sintese, que os obreiros fazem jus ao recebimento dos seus creditos 
trabalhistas do periodo que vai de abril de 1994 ate a presente data, sob pena 
de serem vitimas de brutal injustiqa por mora que n2o ocasionaram. 

Contraminuta dos agravados as fls. 2931300, sem preliminares. 
0 douto Ministerio Pljblico do Trabalho, as fls. 3061308, atraves do 

Dr. Robinson C. L. Macedo Moura Jr., opina pelo n2o provimento do recurso. 
E o relatorio. 

V O T O  

Conhe~o do recurso de agravo de petiq2o interposto, pois preenchidos 
todos os requisitos legais de admissibilidade. 

No merito, dou provimento. 
0 s  exeqiientes insurgem-se contra decis2o que indeferiu a expedi~2o 

de precatorio complementar e declarou extinta a execu@o (fls. 241). 
Entendo que se trata, no presente caso, de inadmissivel inova~iio no 

que concerne a limitaq20 da execu@o ate dezembro de 1990. 
Nesse sentido, a coisa julgada material deve ser observada, vez que 

a condena~20 e expressa quanto ao pagamento dos pedidos deduzidos na 
exordial, sem qualquer limitaq2o temporal, sendo, assim, inconcebivel a 
tentativa de retomar a discuss20 de temas ja sepultados pelo manto da 
preclus20 maxima. 

Deste modo, a limitaq20 temporal estabelecida na execu~iio, sem que 
conste da deck20 do process0 cognitivo, encontra obices legais nos arts. 



467, do CPC, que consagra a eficacia, imutabilidade e indiscutibilidade da 
coisa julgada e 468,471 e 61 0, do CPC. 

Alem disso, nem mesmo a lei pode prejudicar o direito adquirido, o ato 
juridic0 perfeito e a coisa julgada, conforme expressa previsgo do art. 5Q, 
inciso XXXVI, da CRFB. 

De outra parte, a competencia da Justiqa do Trabalho abrange a exe- 
cu@o de suas proprias decisties, sem qualquer limita@o, conforme inteli- 
gencia do art.114 da atual Constituiqgo Federal. 

Em decorrencia, imp6e-se o provimento do apelo dos exequentes para, 
reformando a decisgo do juizo a quo, que limita o alcance da sentenqa tran- 
sitada em julgado, determinar que a execuqgo ngo tenha limitaqgo temporal, 
devendo ir ate o cumprimento da decisgo exequenda, com a formaqgo do 
precatorio complementar, cujos calculos dos creditos ja estgo elaborados. 

Ante o exposto, conheqo do agravo de petiqgo, dando-lhe provimento 
para, reformando a decisgo do juizo a quo, que limita o alcance da sentenqa 
transitada em julgado, determinar que a execu~go ngo tenha limita~go tem- 
poral, devendo ir ate o cumprimento da decisgo exequenda, com a formaqgo 
do precatorio complementar, cujos calculos dos creditos ja estgo elabora- 
dos, nos termos da fundamentaqgo. 

A C 0 R D A M os Juizes da Terceira Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1 Weg i io ,  por unanimidade, dar provimento ao agravo de peti- 
$50 para forma~go do precatorio complementar cujos calculos dos creditos 
ja foram elaborados, nos termos do voto do Exmo. Sr. Juiz Relator. 

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2002. 

Juiz Jose Maria de Mello Porto 
Presidente e Relator 

Ciente: Aida Glanz 
Procuradora-Chefe 

Publicado em 10 de janeiro de 2003. 



RECURS0 ORD~NAR~O TRT - RO 22.393199 

A C O R D A O  
TERCEIRA TURMA 

1. LITISCONSORCIO. Deposito recursal. Opos- 
tos os interesses dos litisconsortes, como se 
dessume das respectivas peGas contestatorias, 
cada qua1 deve efetuar o deposit0 para fins de 
recurso, incidindo, na especie, a regra prevista 
no caput, do artigo 509, do CPC. Niio tendo sido 
este realizado pelo litisconsorte BANCO DO ES- 
TAD0 DO RIO DE JANEIRO SIA (EM LIQUIDA- 
CAO EXTRAJUDICIAL), o recurso esta deserto. 
~.SUCESSAO TRABALHISTA. Transferida toda a 
organizagiio produtiva bancaria (fundo de co- 
mercio - carta patente), sobre a qua1 pende toda 
a atividade econ8mica, que continuou a ser de- 
sempenhada, com exclusividade, pelo Banco 
Banerj SIA, e inafastavel a caracter iza~i io da 
sucessiio trabalhista. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso Ordina- 
rio em que szo partes BANCO BANERJ SIA E OUTRO E BANCO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO SIA (EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL), 
como Recorrentes, e VERA LUlZA XAVIER FERREIRA, BANCO DO ESTA- 
DO DO RIO DE JANEIRO SIA (EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL) E 
BANCO BANERJ SIA E OUTRO, como Recorridos. 

lrresignados com a r. sentenGa da MM. 68"unta de Concilia@o e Jul- 
gamento do Rio de Janeiro, de fls. 2971300, que julgou procedente em parte 
o pedido, recorrem os reclamados Banco Banerj SIA e Outro (Banco ltau SI 
A), consoante as raz6es de fls. 302131 8 e, bem ainda, o Banco do Estado do 
Rio de Janeiro SIA (em liquida~zo extrajudicial), na forma das raz6es aduzidas 
as fls. 3321334. Houve a oposi@o de embargos declaratorios pelo reclama- 
do Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A (em Iiquida~Bo extrajudicial) a fls. 
301, que foram julgados improcedentes pela r. decisgo de fls. 322, e opostos 
novos embargos pelo supradito reclamado (fls. 324/325), foram estes co- 
nhecidos e julgados procedentes pela r. deciszo prolatada a fls. 326 que 
complementou o r. julgado na forma ali expressa. 

Renovam os recorrentes Banco Banerj SIA e Outro (e Banco ltau SIA) 



a preliminar de inepcia da petiqgo inicial, ao argument0 de que o pedido de 
transferencia do contrato de emprego para os segundos reus ngo se coadu- 
na com a fundamentaqgo onde, em momento algum, se alega que a autora 
seria empregada do segundo reu ou que este sucedeu o Banco do Estado 
do Rio de Janeiro, insistindo na extinqgo do feito, sem julgamento do merito, 
na forma do artigo 267, do CPC; insistem que inexiste sucess~o, eis que o 
Banco Banerj S/A originou-se da transformaqgo da Banerj Distribuidora de 
Titulos e Valores Mobiliarios S/A, em banco multiple, autorizada pela Assem- 
bleia Geral Extraordinaria realizada em 9.1 0.96, cuja ata esta arquivada na 
JUCERJA sob o ng 81 6.295 e sua constituiqgo ngo decorreu de ato de fusgo, 
cisgo ou incorporaqgo com o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A - em 
liquidaqgo extrajudicial; que, conforme o disposto na clausula oitava do con- 
trato de compra e venda, as aqdes e processos judiciais envolvendo o ven- 
dedor ngo foram assumidos pelo comprador e que qualquer divida existente 
seria de exclusiva responsabilidade do Banco do Estado do Rio de Janeiro 
S/A (em liquidaqgo extrajudicial) e do Estado do Rio de Janeiro; que, com a 
privatizaqgo do Banco Banerj S/A, a qua1 ocorreu com a vendas das aqdes 
do seu capital ao Banco ltau S/A, o valor dos aludidos estabelecimentos co- 
merciais ficou embutido no preqo de compra apurado no leilgo realizado na 
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, enfatizando, por fim, que o Banco Banerj 
S/A ngo se confunde com o Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A - em 
liquidaqgo extrajudicial, do qua1 ngo e sucessor, e que o Banco ltau S/A, novo 
controlador acionario, tambem ngo e sucessor do Banco Banerj S/A, embo- 
ra pertencente ao mesmo grupo econ8micol o qua1 ngo e empregador, nos 
termos do artigo 2" da CLT; salientam que, para a caracterizaqgo da suces- 
sgo relativamente ao contrato de trabalho do empregado, para fins dos arti- 
gos 10 e 448, da CLT, ha necessidade de que o referido contrato esteja em 
curso. Se o funcionario ngo foi transferido a nova empresa, n i o  esta materi- 
alizada a sucess50, porquanto ao ensejo da transferencia do controle 
acionario ngo havia contrato de trabalho do reclamante a proteger; asseve- 
ram ngo ser possivel, sem dar ciencia ao seu declarado empregador, trans- 
ferir o seu contrato para uma empresa privada el bem ainda, ngo estarem 
obrigados a receber todos os empregados do Banco do Estado do Rio de 
Janeiro; por ultimo, salientam que as consideraqdes feitas quanto a impro- 
cedencia, e ate a impossibilidade juridica das pretensdes finais, bastariam 
para inviabilizar o pedido de tutela antecipada, eis que ausentes os requisi- 
tos exigidos para a sua concessiio, de "prova inequivoca" e "fundado risco 
de dano irreparavel ou de dificil reparaqgo". 

0 Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A (em liquidaqgo extrajudicial), 
por sua vez, requer que seja reconhecida a improcedencia de sua condena- 
$20, uma vez reconhecida a sucessgo trabalhista; salienta que admitir-se 
sua condena~go de obrigaqgo de ngo fazer, de abster-se de permitir a confi- 



gura@o da sucessZio trabalhista, n5o criando obstaculo a transferencia da 
recorrida, decididamente constituiu hipotese ngo prevista na ordem juridica. 

Houve o preparo as fls. 31 91320. 
Contra-raz6es do reclamante as fls. 3421345, deixando de faze-10s os 

reclamados-recorridos. 
Parecer do douto representante do Ministerio Publico do Trabalho, subs- 

crito pela Procuradora Cristiane Maria Sbalqueiro Lopes, as fls. 3481352, 
opinando pelo ngo conhecimento do recurso do Banco do Estado do Rio de 
Janeiro SIA (em liquida~iio extrajudicial) porque deserto; pelo conhecimento 
do recurso do Banco Banerj SIA e Outro e pelo seu ngo provimento. 

Apensado a estes autos, o Pedido de Provid6ncias autuado sob o ng 
TRT-PP 34101. 

Consta de fls. 71/72 copia de decisgo proferida nos autos da MC 82/01 
pela MM. 68Wara do Trabalho do Rio de Janeiro, que se refere a concessio 
de liminar de reintegra~go da reclamante. 

Foi determinada a retifica~go da autua~go dos presentes autos, na 
forma do despacho de fls. 361v. 

Segue-se a juntada de copia de sentenqa prolatada pela MM. 19Vunta 
de Concilia~iio e Julgamento do Rio de Janeiro, nos autos da A@o Civil Pu- 
blica ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Banca- 
rios do Municipio do Rio de Janeiro em face do Banco do Estado do Rio de 
Janeiro e do Banco Banerj SIA e, bem ainda, a anexaqgo pelo Banco Banerj 
SIA de copia do Acordiio da Egregia Nona Turma deste Tribunal proferido 
naqueles autos, que concluiu por julgar extinto o process0 sem julgamento 
de seu merito. 

Nada mais, e o relatorio. 

V O T O  

DO CONHECIMENTO 
DA PRELlMlNAR DE NAO CONHECIMENTO DO RECURS0 ORDINA- 
RIO DO RECORRENTE BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SIA (EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL) POR DESERCAO, ARGUIDA 
DE OF~CIO PEL0 RELATOR 

Salta aos olhos inexistir deposito recursal realizado pelo recorrente 
BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SIA (EM LIQUIDACAO 
EXTRAJUDICIAL). 0 que o recorrente traz aos autos (fls. 3361337) nada 
mais e do que "copia" do deposito recursal e custas processuais que foram 
efetuados pelo Banco Banerj SIA (fls. 31 91320). 

Pelo que se deduz das respectivas raz6es recursais, os demais 
litisconsortes (Banco Banerj SIA e Banco ltau SIA) renovam preliminar de 



ilegitimidade passiva, com as suas exclusdes da lide, situa~go clara de que 
opostos os seus interesses. Neste caso, cada qua1 deve efetuar o deposito 
para fins de recurso. Ha que se aplicar, na especie, o preceito do caput, do 
artigo 509, CPC: 

" 0  recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, 
salvo se distintos ou opostos os seus interesses.". 

No mesmo sentido e o entendimento Superior constante da Orienta- 
qgo Jurisprudential n V  90, da SDI-I, do Colendo TST, verbis: 

"190. DEPOSITO RECURSAL. Condena~go solidaria. Havendo 
condena~go solidaria de duas ou mais empresas, o deposito recursal 
efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa 
que efetuou o deposito n i o  pleiteia sua exclusgo da lide.". 

Por essas razdes, ngo conheqo do recurso interposto pelo BANCO DO 
ESTADO DO R10 DE JANEIRO SIA (EM LIQUIDASAO EXTRAJUDICIAL), ten- 
do-o por deserto. 

Conhe~o, todavia, do recurso do BANCO BANERJ SIA E OUTRO (BAN- 
CO I T A ~ ~  SIA), atendendo que restaram preenchidos os pressupostos de 
admissibilidade. 

DO RECURS0 DO BANCO BANERJ SIA E OUTRO (BANCO I T A ~ ~  SIA) 
DA PRELIMINAR DE INEPCIA DA PETICAO INICIAL 
Registra-se, desde logo, que o digno Patrono do Banco Banerj SIA 

requereu, da tribuna, a desistencia da questgo deduzida na presente Preli- 
minar de Inepcia, sendo acolhida, de imediato pelo Colegiado, resultando 
prejudicada a respectiva apreciaqgo. 

DA PRELlMlNAR DE ILEGlTlMlDADE PASSIVA DOS RECORREN- 
TES EM FACE DA INOCORRENCIA DE SUCESSAO 
Aduzem os recorrentes inexistir sucessgo trabalhistas, eis que o Banco 

Banerj SIA originou-se da transformaqiio .da Banerj Distribuidora de Titulos e 
Valores Mobiliarios SIA, em banco multiplo, autorizada pela Assembleia Geral 
Extraordinaria realizada em 9.1 0.96, cuja ata esta arquivada na JUCERJA sob 
o nW16.295, argumentando que a sua constitui@o ngo decorreu de ato de 
fusgo, cisgo ou incorporaqgo com o Banco do Estado do Rio de Janeiro SIA - 
em liquidaggo extrajudicial; que as a ~ d e s  e processos judiciais envolvendo o 
vendedor n8o foram assumidos pelo comprador, sendo a divida existente de 
exclusiva responsabilidade do Banco do Estado do Rio de Janeiro SIA (em 
liquida~go extrajudicial) e do Estado do Rio de Janeiro e que, para que seja 



caracterizada a sucessiio relativamente ao contrato de trabalho do emprega- 
do, ha necessidade de que o referido contrato esteja em curso; se o funciona- 
rio ngo foi transferido a nova empresa, ngo esta materializada a sucessiio, 
porquanto ao ensejo da transferencia do controle acionario ngo havia contrato 
de trabalho do reclamante a proteger. 

Nesse sentido, a r. sentenqa de IQrau, assim se pronunciou: "A suces- 
siio trabalhista e inquestionavel. E fato notorio, amplamente divulgado pela midia, 
que o antigo Banerj Distribuidora de Valores Mobiliarios S/A foi transformado em 
banco multiplo - o Banco Banerj S/A. Este novo banco passou entiio a receber 
todos os ativos do grupo econbmico Banerj: agencias, carteiras de clientes, 
imoveis, investimentos, etc. Ou seja, recebeu do grupo a chamada res produti- 
va (a propria empresa, enquanto objeto de direito), o empreendimento econ6mi- 
co capaz de gerar lucro. Por suceder na res produtiva, obviamente tornou-se 
sucessor trabalhista do restante do grupo econ6mic0, sem limita@5es ...". 

Comungo do mesmo entendimento esposado pelo MM. Juizo a quo. 
Com efeito, a figura da sucessiio trabalhista funda-se no principio da 

despersonalizaqiio do empregador, de acordo com o qual, o empregado, por 
f o r ~ a  do contrato, n i o  se vincula a pessoa do empregador, mas sim, a uni- 
dade econbmica. 

Nesse contexto, a sucessgo trabalhista atribui a unidade econbmi- 
ca a responsabilidade pelos efeitos presentes, passados e futuros dos 
contratos de trabalho. 

E requisito indispensavel para a caracteriza~go da sucessiio traba- 
Ihista, de acordo com o entendimento dominante, em face dos termos ine- 
quivocos da lei, que uma unidade econbmica, no todo ou em parte, passe de 
um para outro titular. 

Na hipotese vertente, em que foi transferida toda a organiza~iio produ- 
tiva bancaria (fundo de comercio - carta patente), sobre a qua1 pende toda a 
atividade econbmica, que continuou a ser desempenhada, com exclusivida- 
de, pelo Banco Banerj S/A, e inafastavel a caracterizaq50 da sucessgo tra- 
balhista el sendo assim, a unidade econbmica bancaria, que foi transferida, 
se atribui a responsabilidade pelos debitos existentes, relativos aos contra- 
tos de trabalho vigentes e, inclusive, findos. 

Assim, por forcja da sucessiio operada, tudo justifica e aconselha a 
manuten~go tanto do Banco Banerj S/A como do Banco ltau S/A no polo 
passivo da presente relaqiio processual. 

E entendimento ja consagrado na Corte Superior, a ocorrencia, na espe- 
cie, de sucessiio de empregadores, conforme se pode extrair da seguinte ementa: 

u ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~  DE EMPREGADORES - BANCO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO E BANCO BANERJ. Opera-se a sucess2o de 
empregadores, com a conseqiiente sub-roga~iio do sucessor na 



r e l a ~ i o  de emprego, quando da transferencia de estabelecimento 
como organizaqio produtiva, cujo conceit0 e unitario, envolvendo 
todos os diversos fatores de produqio utilizados no desenvolvimento 
da atividade econ8mica, inclusive o trabalho. 0 negocio juridic0 re- 
alizado entre o Banco do Estado do Rio de Janeiro e o Banco Banerj 
implica tipica sucessio trabalhista, de forma que os direitos adqui- 
ridos dos empregados permanecem integros e passiveis de 
exigibilidade junto ao sucessor, nos exatos termos dos ads. 10 e 
448 da CLT(Ministro Milton de Moura Fran~a)". (TST RR 686903 - 2" 
T. Rel. Juiz convocado Alberto Luiz Bresciani Pereira). 

Rejeito, pois, a preliminar 

DO MERITO 
DA OBRIGACAO DE TRANSFERIR A EMPREGADA ESTABILITARIA 
Alegam os recorrentes que somente foram transferidos do Banco do 

Estado do Rio de Janeiro SIA para o BANCO BANERJ SIA os empregados 
"que aceitaram a transferencia de forma expressa ou tacita", "por f o r ~ a  sem- 
pre da vontade das partes contratantes" (fls. 316). Aduzem que o Banco 
Estadual ainda existe e que este necessita de pessoal para promover a sua 
l iquida~io e, bem ainda, que n i o  houve criterio discriminatorio em relaqio 
aos empregados mantidos no Banco liquidando. 

Inicialmente, tem-se que o MM. Juizo a quo, na senten~a (fls. 300), 
determinou o encaminhamento de oficio a Procuradoria Regional do Traba- 
Iho, com o envio de copias da inicial e da sentenqa prolatada e em cujo 
procedimento investigatorio foi constatado que efetivamente houve discrimi- 
naqio com relaqio a reclamante, por n i o  estar esta efetivamente prestando 
serviqos ao Banco do Estado do Rio de Janeiro SIA, uma vez eleita dirigente 
sindical. NBo e, pois, verdade que aos empregados tenha sido dada oportu- 
nidade de aceitar, ou n io ,  a transferencia; tambem n i o  se afigura verdadeira 
a assertiva de que o Banco do Estado do Rio de Janeiro SIA esteja necessi- 
tando de empregados para realizar a atividade de l iquida~io. 

Mais ainda, colhe-se, do proprio depoimento do representante do Ban- 
co do Estado do Rio de Janeiro SIA - em l iquida~io extrajudicial (Ata de fls. 
295) que os seus empregados foram transferidos ao Banco Banerj SIA, a 
e x c e ~ i o  dos licenciados e dos dirigentes sindicais, e que este pessoal so 
assina ponto e n i o  trabalha. 

Ora, se n i o  ha necessidade de empregados no Banco do Estado do 
Rio de Janeiro SIA (em liquidaqio extrajudicial), injustificavel se afigura a n i o  
admissio de alguns empregados nos quadros do Banco sucessor e sendo 
o criterio utilizado discriminatorio, por escolher justamente os empregados 
que n i o  podem ser despedidos porque detentores de garantia de emprego. 



A situaqZo da recorrida e, pois, constrangedora e prejudicial a sua propria 
pessoa e a representa~iio sindical de que e titular. 

Quanto a antecipa~go da tutela, restou patente nos autos a verossimi- 
lhanqa da alega~iio e, bem ainda, o fundado receio irreparavel ou de dificil 
reparaqgo, raziio pela qua1 deve ser mantida a r. senten~a recorrida. 

Por essas raz6es1 nego provimento ao recurso. 
Pelo exposto, NAO CONHEGO do recurso do Banco do Estado do 

Rio de Janeiro SIA (em liquidaqiio extrajudicial), por deserto; CONHEGO 
do recurso do BANCO BANERJ SIA E OUTRO, tendo por prejudicada a 
preliminar de inepcia da petiqgo inicial e rejeitada a preliminar de ilegitimida- 
de passiva ad causam el no merito, NEGO PROVIMENTO a este Apelo 
Ordinario. 

A C 0 R D A M os Juizes da Terceira Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da Primeira RegiZo, por unanimidade, nZo conhecer do recurso do 
Banco do Estado do Rio de Janeiro SIA - em IiquidaSZo extrajudicial, por 
deserto; tambem por unanimidade, considerar prejudicada a preliminar de 
inepcia da pet i~ i io  inicial argiiida pelo Banco Banerj SIA, ante a desistencia 
requerida, da Tribuna, por seu patrono, Dr. Luiz Eduardo Prezidio Peixoto, 
bem como rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam el no 
merito, negar provimento ao recurso. 

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2002. 

Juiza Maria Das Gra~as  Cabral Viegas Paranhos 
Presidente 

Juiz Paulo Roberto Capanema 
Relator 

Ciente: Aida Glanz 
Procuradora-Chefe 

Publicado em 14 de agosto de 2002. 



RECURS0 ORDINARIO TRT - RO 8.062199 

A C O R D A O  
NONA TURMA 

I - 0 artigo 37, 11, da ConstituiqHo da Republics 
Federativa do Brasil, veda apenas a ascensiio 
vertical sem a prestaq5o de concurso publico e 
n5o a ascensiio horizontal, isto 6, dentro do 
mesmo cargo, para niveis difererites, sendo essa 
ultima a hipotese dos autos, em que a Reclamante, 
ocupante do cargo de cobrador "A", pede 
equiparaqiio ao de cobrador "B". 
II - A alegada ilegitimidade da CTC - Companhia 
de Transportes Coletivos, como parte, se enastra 
com a quest50 da existencia, ou n50, de grupo 
econ6mic0, que e materia de merito, devendo 
com ele ser apreciada. 
111 - Demonstrada a identidade de funqaes entre 
a Reclamante e os paradigmas e '40 tendo lo- 
grado exit0 a Reclamada em coniprovar a maior 
produtividade e perfei650 tecnica dos modelos, 
merece ser mantida a senten~a, que deferiu o 
pedido de equiparaq50 salarial. 
Recurso de que se conhece, rejeitando-se as pre- 
liminares e, no merito, negando-se provimento 
ao recurso. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURS0 ORDINARIO, 
sendo Recorrentes EMPRESA ESTADUAL DE VIACAO - SERVE - EM LIQUI- 
DACAO EXTRAJUDICIAL e OUTRA e Recorrida ROSANGELA COSTA. 

Trata-se de Recurso Ordinario interposto pelas Reclamadas, as fls. 
991105, em face da sentenSa, de fls. 94/97, que julgou procedente, em 
parte, o pedido. 

As Reclamadas, preliminarmente, argumentam que o pedido de equi- 
para~go salarial viola os ditames do art. 37, 11, da Constitui@o Federal de 
1988, que exige a previa realizar;%o de concurso publico para acesso em 
empregos publicos, pelo que seria impossivel juridicamente. 

Ainda em sede preliminar, aduzem que a segunda Re, CTC - Em 
Liquida~go Extrajudicial, ngo e e nem nunca foi empregadora da Recorrida, 



devendo o acordio modificar a sentenqa tambem neste particular, excluindo 
do feito a CTC. 

Asseveram, no merito, que pretende a Reclamante sua equiparaqio 
ao cargo de cobrador B, ou seja, a mudanqa de sua funqio, sem a devida 
observincia do principio constitucional do concurso publico. 

Sustentam que o fato de o Decreto-Lei 41/75 autorizar a incorpora- 
q i o  da SERVE, pela CTC, n i o  e suficiente para configurar a existencia de 
grupo econ6mico. 

Afirmam, ainda, que a segunda Recorrente n io  controla, nem administra 
a SERVE, estando, tio-somente, subordinadas a Secretaria de Transportes. 

Registram, tambem, que a Reclamante n i o  logrou exit0 em compro- 
var a identidade de funqdes. 

Contra-razdes da Reclamante, as fls. 109/1 13, com preliminar de n i o  
conhecimento do recurso por irregularidade de representaqio. 

0 Ministerio Publico do Trabalho, as fls. 11 611 17, pelo I. representante, 
Dr. Eneas Torres, opinou pelo conhecimento e n i o  provimento do recurso. 

V O T O  

CONHECIMENTO 
Efetuado o correto recolhimento das custas, bem como do deposit0 

recursal, tendo sido interposto dentro do prazo de oito dias, e diante dos 
termos do Ato no 5/99, da Corregedoria deste Tribunal, conforme acordio 
dos Embargos de Declara~io, de fls. 141/145, no qua1 se rejeitou a prelimi- 
nar de irregularidade de representaqio, argiiida pela Reclamante em contra- 
razdes, caso e de se conhecer do presente Recurso Ordinario. 

PRELIMINAR DE IMPOSSlBlhlDADE JUR~DICA DO PEDIDO, 
SUSCITADA PELAS RECORRENTES 
De se rejeitar. 
0 requisito da possibilidade juridica do pedido deve ser verificado por um 

criterio negativo, ou seja, deve-se buscar determinar casos em que o mesmo 
esta ausente. Assim e que se deve considerar juridicamente impossivel a de- 
manda quando o pedido ou a causa de pedir sejam vedados pelo ordenamento 
juridico, n i o  podendo o Estado-Juiz, ainda que os fatos narrados na inicial 
tenham efetivamente ocorrido, prestar a tutela. 

Certo e que, in casu, inexiste a alegada vedaqio, uma vez que, inclu- 
sive, as condiqdes da aqio devem ser analisadas in  status assertionis, ou 
seja, presumindo-se verdadeiras as razdes expendidas pela parte autora. 

Acresqa-se que o artigo 37,11, da Constituiqio da Republics Federativa 
do Brasil, veda apenas a ascens50 vertical sem a prestaqio de concurso 



public0 e ngo a ascensgo horizontal, isto el dentro do mesmo cargo, para 
niveis diferentes, sendo essa ljltima a hipotese dos autos, em que a Recla- 
mante, ocupante do cargo de cobrador " A ,  pede equipara~io ao de cobrador "B. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RE - CTC, 
SUSCITADA PELAS RECORRENTES 
De se rejeitar. 
Ab initio, mister se faz salientar que a referida preliminar n i o  foi susci- 

tada quando da contesta@io, nem com o memorial, de fls. 85/87, sendo 
que, contudo, por se tratar de materia conhecivel ex officio (art. 301, § 2", 
CPC), passa-se a sua aprecia~io. 

A legitimidade da parte, terceira das condi~des da a@o, segundo 
Liebman, pode ser definida como a pertinencia subjetiva da a$io. 

Nas l i~6es  de Jose Carlos Barbosa Moreira, tem-se que: 

"Diz-se que determinado process0 se constitui em par- 
tes legitimas quando as situa~6es juridicas das partes 
coincidem com as possiveis situa~6es legitimantes.". 

A questgo da existencia, ou nio,  de grupo econdmico deve ser anali- 
sada no merito, uma vez que corn ele se confunde. 

DA RELACAO JUR~DICA EXISTENTE ENTRE AS RES 
Niio merece provimento. 
Nas liG6es de Mauricio Godinho Delgado, in Introducio ao Direito do 

Trabalho, paginas 329 usque 333, encontramos a defini~go de grupo econd- 
mico, senio vejamos: 

"0 grupo econdmico aventado pela ordem justrabalhista 
consiste na figura resultante da vinculagiio justrabalhista 
que se forma entre dois ou mais entes favorecidos di- 
reta ou indiretamente pelo mesmo contrato de trabalho 
em decorrkncia de existir entre esses entes l a~os  de 
dire~iio ou coordena~iio em face de atividades indus- 
triais, comerciais, financeiras, agroindustriais ou de 
qualquer outra natureza econbmica. 
0 tipo legal do grupo econbmico para fins 
justrabalhistas esta lan~ado tanto na Consolida~iio 
das Leis do Trabalho, como na Lei do Trabalho Rural 
( a m 0  25 9 25 da CLT). ". 



Ensina, ainda, o mestre, in verbis: 

"A responsabilidade que deriva para os entes que 
compdem o grupo econ6mico e solidaria, resultante 
da lei. Esse efeito legal confere ao credor-empregado 
o poder de exigir de todos os componentes do grupo 
ou de qualquer deles o pagamento por inteiro de sua 
divida, ainda que tenha laborado (e sido contratado) 
por apenas uma das pessoas juridicas integrantes 
do grupo. Amplia-se, portanto, a garantia aberta ao 
credit0 trabalhista. ". 

Nesse sentido o ensinamento de Mozart Victor Russomano, in Co- 
mentarios a Consolidac50 das Leis do Trabalho, pags. 8/11, in verbis: 

"0 5 2, do art. 25 ora apreciado nestes comentarios, 
estabelece a responsabilidade solidaria, quanto a 
todos os direitos do empregado, das empresas 
subordinadas a mesma d i r e ~ i i o ,  controle ou 
administra~iio, as quais formam, assim, um grupo 
econBmico mesmo quando possuem personalidade 
juridica propria. ". 

In casu, como se verifica do contido na ata de fls. 78, foi deferido, a 
segunda Re, Companhia de Transportes Coletivos - CTC - Em Liquida~io 
Extrajudicial, o prazo de 10 (dez) dias para que esta juntasse aos autos seus 
atos constitutivos, o que n5o logrou fazer. 

Acres~a-se que o documento de fls. 34, in fine (clausula terceira), 
noticia que haveria a incorpora~50 das duas empresas. 

Ademais, a inexistencia de grupo econ6mico n5o foi suscitada quando 
da defesa, nem tampouco, em sede de memorial, raz5o pela qua1 preclusa a 
argiiiqio desta, em sede recursal. 

DA EQUIPARACAO SALARIAL 
N5o merece provimento. 
A Reclamante, em sua exordial, postula a concessio de equipara~io 

salarial, sob o argumento de que existia identidade de funq50, "Cobrador", 
presta~ io  de servi~os na mesma localidade e diferen~a de tempo de serviqo 
inferior a dois anos. 

A primeira Reclamada, as fls. 26/29, impugnou a pretensio autoral, 
sob o argumento de que pretendia, a Autora, burlar a exigencia constitucional 
de concurso public0 para ocupa~5o de cargos ou empregos publicos. 



Aduziu que a Autora jamais exerceu as funqdes inerentes ao cargo 
de Cobrador "6". 

Asseverou, ainda, que os modelos possuiam produtividade e perfeiqiio 
tecnica superiores. 

Por ultimo, informou que, com a reformula@io dos quadros da empre- 
sa, ocorrida em 1978, ficou estabelecido que os empregados antigos forma- 
riam um "Quadro em extinq20n, passando a ser identificados com a denomi- 
naq2o do cargo seguida da letra "6". 

A Constitui~iio da Republics vigente n2o vedou a promoq20, desde 
que se tratasse da mesma carreira, caracterizando ascensiio horizontal; 
proibe, a Constituiqiio, alteraqiio de cargo como, exemplificativamente, no 
caso de bancario escriturario, que passa a exercer funqiio de Advogado, o 
que n2o e a hipotese dos autos. 

Ab initio, mister se faz salientar que, nos termos do entendimento 
contido no Enunciado no 63, do C. TST, competia a Reclamante o onus 
probandi do fato constitutivo de seu direito, qua1 seja, de que identicas 
eram as funqdes. 

Constitui-se em mera presunqiio iur is  tantum a identica nomen- 
clatura da funqiio. Assim, inclusos a Reclamante e os paradigmas na 
mesma Categoria de Cobrador, presente esta o indicio de identidade 
de f u n ~ 2 o .  

Acresqa-se, ainda, que a Reclamada ao imputar fato impeditivo ao di- 
reito da Reclamante, ou seja, maior perfeiqiio tecnica e produtividade dos 
paradigmas, nos termos do art. 333, 11, do CPC, atraiu para si o encargo 
probatorio. E desse Gnus n5o se desincumbiu. 

Ademais, concedido prazo para que a primeira Reclamada compro- 
vasse o registro de seu alegado Plano de Cargos e Salarios, na DRT, confor- 
me Ata de Audiencia, de fls. 78, certo e que aquele transcorreu in  albis, 
raziio pela qua1 se pressupde a ausencia do citado registro. 

Outrossim, os documentos acostados aos autos, as fls. 31/32, niio 
militam a favor da primeira Reclamada, vez que os cargos de Cobrador "A" e 
Cobrador "B", ao contrario do alegado pela primeira Reclamada, n2o consig- 
nam a express20 "Em extinqiio", diversamente do ocorrido com os 
mensalistas e os horistas. 

Assim, caso e de se manter a senten~a, no particular. 
Pelo exposto, voto por que se rejeitem as preliminares suscitadas e, 

no merito, por que se negue provimento ao recurso, nos termos da funda- 
mentaqgo supra, que este decisum integra. 

A C 0 R D A M os Juizes que compdem a Nona Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da Primeira Regiiio, por unanimidade, rejeitar as preli- 
minares suscitadas e, no merito, negar provimento ao recurso. 



Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 2002. 

Jose Leopoldo Felix de Souza 
Juiz Presidente 

lzidoro Soler Guelman 
Juiz Relator 

Ciente: Aida Glanz 
Procuradora-C hefe 

Publicado em 24 de janeiro de 2003. 



RECURS0 ORDINARIO TRT - RO 20.492101 

REVISTA ~NTIMA. AGAO CIVIL PUBLICA. 
A dignidade humana niio pode ser suprimida sob 
pretexto de mera desconfian~a generalizada de 
ameaga ao patrim6nio do empregador. Sendo a 
vida o principal bem do ser humano, a honra se- 
gue imediatamente em importincia, situando-se 
acima do patrim6nio na escala dos valores. Dai, 
niio poder o empresario, sob pretexto hipotetico 
de ter seu patrim6nio sob ameaga, agredir a hon- 
ra e a intimidade de seus empregados. A lesiio 
generica a coletividade de trabalhadores imp6e 
reparo e a a@o civil pliblica e o instrumento pro- 
cessual adequado a sua corre~iio. 

Vistos, relatados e discutidos os presenteq autos de recurso ordinario 
em que sgo partes MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, como Recor- 
rente, e LOJAS AMERICANAS SIA, como Recorrida. 

lnconformada com a r. senten~a de fls. 2251228, que julgou improce- 
dente o pedido, recorre a parte autora, na forma das razbes de fls. 2791287, 
contrariadas as fls. 2901301, com preliminar de ngo conhecimento. 

lnexiste condena~go ao pagamento de custas, apesar de ter sido arbi- 
trado o seu valor (fls. 227). 

Decisgo de reclama@3o correicional, as fls. 2731275, determinando a 
remessa dos autos ao Ministerio Publico do Trabalho para cigncia da decisgo. 

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento da a@o civil publica 
que tem por objeto o cumprimento de obriga~go de n8o fazer revistas em 
empregados da reclamada, cumulado com condena~go ao pagamento de 
reparaqiio por dano generico, reversivel ao FAT, e cominar$io em multa dia- 
ria na hipotese de descumprimento. 

ManifestaSGo do Ministerio Publico as fls. 31 6131 9, pela rejeiqio da pre- 
liminar e pelo provimento do apelo. 

E o relatorio. 

V O T O  

0 recurso ordinario, como peSa processual, compbe-se da peti@o de 



encaminhamento dirigida ao juizo a quo e das raz6es recursais dirigidas ao 
juizo ad quem, como um todo. Assim, n5o se considera apocrifo o recurso 
somente pela ausencia de assinatura na segunda parte, uma vez assinada a 
peti$io de encaminhamento. 

No mesmo sentido, ja se pronunciou a nossa Corte Superior : 

"RAZOES RECURSA~S SEM ASSINATURA DO ADVOGADO - 
A ausencia de assinatura do advogado, nas raz6es recursais, 
niio impede o conhecimento do apelo, quando ja vem assinada a 
pe t i~Bo de .encaminhamento do recurso." (T.S.T. - E-A.1.-RR 
265.225196.1 - Ac. SBDI1 4.980197 - Rel. Min. Nelson Daiha - 
DJU 21/11/1997). 

Na mesma direq5o a orienta~50 jurisprudential n V  20 da S.D.I.1T.S.T.: 

"RAZOES RECURSAIS SEM ASSINATURA DO ADVOGADO. VA- 
LIDA SE ASSINADA A PETICAO QUE APRESENTA o RECUR- 
SO. A ausencia da assinatura do advogado nas raz6es recursais 
n5o torna inexistente o recurso se o procurador constituido nos au- 
tos assinou a pet i~ i io de apresentaS50 do recurso.". 

Preliminar que se rejeita. 
Conhe~o do recurso por preenchidos os pressupostos de admissibilidade. 

NO MERITO 
Trata-se de a ~ 5 o  civil publica ajuizada pelo Ministerio Publico contra as 

Lojas Americanas S/A pretendendo desta a absten~5o de revistas em em- 
pregados que consideradas praticas violadoras da intimidade e da honra de 
seus empregados. Pede tutela antecipada para suspensio imediata do re- 
gulamento empresarial dispondo sobre tais revistas e objetiva repara~iio de 
dano generic0 reversivel ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. 

0 pedido foi julgado improcedente entendendo o Juizo que o regula- 
mento da re, que tem como serio, resguarda os revistados de danos morais. 

Evidente que n5o tenho como serio o regulamento da re, denominado 
norma operacional (fls. 77/84). Em obediencia ao principio do "n5o faqais 
aos outros o que niio quereis que vos faSam" e niio admitindo, por exem- 
plo, sofrer o vexame de ser submetido a revista prevista na norma empre- 
sarial como "tirar o sapato, mostrando a sola do pe e o interior do cal~ado, 
apalpando a meia", "abrir a cal~a", "levantar a camisa/blusal', e certo que 
n5o vejo seriedade em um regulamento que presume criminoso um cida- 
diio que tem o direito de ser presumido inocente. Todavia, o que preocupa 
n5o e propriamente o regulamento mas sua aplica~iio. Tenho na memoria 



o episodio ocorrido no pacto do AI-5, quando reunido o famigerado Con- 
selho de Seguran~a Nacional, ante a oposi@o do Vice Presidente da 
Republica, o Sr. Ministro da Justiqa de entgo o interroga se tinha medo 
da aplicaqgo daquele regulamento nas mgos ditas serenas do Presi- 
dente da Republica ao que o Sr. Pedro Aleixo respondeu que tinha medo 
do guarda da esquina. 

Pois bem, esse regulamento que o Juizo a quo teve como serio, 
assim como o AI-5 seria serio para o Ministro da Justi~a, na pratica serve 
apenas de justificativa ao criterio. Eis o depoimento da testemunha Neiva 
Pacheco Ribeiro: "que na revista era obrigada a levantar a blusa e mostrar 
que so estava com um sutig, abaixar a calqa comprida ou a bermuda, abai- 
xando tambem a meia c a l ~ a  para mostrar que so estava com uma calcinha; 
que quando estava gravida e ia trabalhar de vestido era obrigada a levantar 
ate a altura que pudesse verificar a existencia de somente um sutig" (fls. 
11 0/111). Ai  esta apenas um trecho da seriedade do regulamento pois o 
depoimento e bem maior. 

Esses s8o os fatos apurados no inquerito public0 que acompanhou a 
inicial e que ngo foram contestados. A contestaqgo pretende apenas legiti- 
mar a defesa do seu patrim6nio por entende-lo de valor superior a dignidade 
de seus empregados. Ora, legitima defesa existe quando se repele injusta 
agressgo ao direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios 
necessarios. Tambem ngo esta se utilizando do exercicio regular de um di- 
reito reconhecido, como tambem se alega na contesta@o, pois ngo existe 
esse direito patronal de violar a intimidade do empregado. Ha meios de se 
garantir contra eventuais furtos sem violentar direito alheio, basta que se 
invista nesse sentido. 

A revista tem proibi~go legal (art. 373-A, inciso VI, da CLT) ja que e 
vedado "proceder o empregador e seu preposto a revistas intimas nos em- 
pregados ou funcionarias". 

0 s  depoimentos foram prestados perante o Ministerio Publico no 
inquerito civil, contudo a contestaqgo ngo os impugnou. Dai o fato de ngo 
ser prestado em Juizo n5o impressions. Impressions, sim, o inquerito 
haver acompanhado a inicial e a contesta$io ngo desmentir os depoi- 
mentos nele colhidos. 

Dou provimento ao recurso para julgar a a@o procedente e determinar 
a re que se abstenha da pratica das revistas intimas sob a cominaqio da 
pena diaria que fix0 em 2000 UFIR1s. Condeno, ainda, a reparar o dano gene- 
rico mediante indenizaqgo no valor de R$100.000,00, em favor do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador. 

lsto posto, dou provimento ao recurso para julgar procedente a recla- 
ma@o na forma da fundamenta~go. Custas de R$2000,00, calculadas so- 
bre o valor de R$100.000,00, pela re. 



A C 0 R D A M os Juizes da Setima Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da Primeira Regigo, por unanimidade, dar provimento ao recurso, 
tudo na conformidade da fundamentaqiio do voto do Juiz Relator. 

Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2002. 

Juiz Ivan Dias Rodrigues Alves 
Presidente 

Juiz Guilbert Vieira Peixoto 
Relator 

Ciente: Aida Glanz 
Procuradora-C hefe 

Publicado em 29 de novembro de 2002. 



RECURS0 ORD~NAR~O TRT - RO 22.720101 

A C O R D A O  
TERCEIRA TURMA 

REVISTA INTIMA. PROIBICAO POR LEI. LOCAL 
INADEQUADO. Ao efetuar a revista intima em 
suas empregadas, sem qualquer indicio de ato 
atentatorio a seu patrimenio, para apurar 
possiveis furtos, a Re acaba por atentar contra 
a dignidade moral de suas empregadas, ao 
presumir sua desonestidade, contrariando os 
principios da boa-fe e da conf ian~a que regem 
os contratos de trabalho. Ressalte-se, ainda, que 
a Reclamada efetuava a revista intima em local 
totalmente inadequado, situado entre a porta de 
incQndio e a porta das escadas, submetendo 
suas empregadas ao risco de serem vistas em 
trajes intimos por pessoas estranhas, e, alem 
disso, ngo procedia a revistas em suas gerentes, 
em atitude discriminatoria em re la~ i io  as demais 
empregadas. Cabivel: portanto, a indenizagio 
por danos morais, diante da agressgo a honra e 
a dignidade da Autora. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso Ordi- 
nario, oriundos da M M q 3 "  Vara do Trabalho de Niteroi, em que sgo partes 
FERNANDA FlGUElREDO CARDOSO, como Recorrente, e LOJAS AME- 
RICANAS SIA, como Recorrida. 

A M M V a r a ,  apos regular instruqgo, julgou improcedente o pedido, 
consistente em paggmento de indenizaqgo por dano moral. 

lnconformada com a r. sentenqa de fls. 14511 49, recorre ordinariamen- 
te a Reclamante, consoante as raz6es expendidas as fls. 15311 69. 

Requer, preliminarmente, a gratuidade da Justi~a. Alega, ainda em pre- 
liminar, a cornpetencia da Justiqa do Trabalho para a aprecia~go de pleito de 
danos morais e a ngo-suspeiqgo da testemunha de fls. 13911 41, que foi ou- 
vida pe o juizo de primeiro grau como informante. 

Quanto ao merito, sustenta, em sintese, que a revista procedida pela 
Re caraci-eriza ato ilicito, uma vez que realizada em local inapropriado, nas 
escadas, em afronta as regras da propria empresa que estabelecem que a 



revista deveria ser feita em local reservado, com total privacidade. 
Aduz, ainda, que, era submetida a situa~des vexatorias, pois, ao final 

do expediente, deveria tirar os sapatos, levantar as blusas, desabotoar as 
cal~as,  motivos pelos quais e devida a indeniza~go pleiteada. 

Contra-razdes da Reclamada as fls. 1741177, com preliminar de de- 
se r~go  do recurso. 

0 Ministerio Publico do Trabalho, manifesta-se, as fls. 18011 85, pelo 
Exmo. Procurador Dr. Licio Jose de Oliveira, opina pelo ngo acolhimento da 
preliminar de deserggo, pelo conhecimento e provimento do recurso. 

E o relatorio. 

V O T O  

PRELIMINAR DE DESERSAO DO RECURSO SUSCITADA EM 
CONTRA-RAZOES 
Sustenta a Re, em contra-razees, que o recurso da Reclamante e de- 

se r t~ ,  pois ngo houve pagamento de custas. 
Ngo Ihe assiste razgo. 
Ngo ha que se falar em deser~go, no presente caso, tendo em vista 

que o MM. Juizo a quo deferiu, as fls. 171, o pedido de isen~go de custas. 
Rejeito a preliminar. 
Conhego, pois, do recurso, por atendidos os pressupostos legais de 

admissibilidade. 

RECURS0 DA RECLAMANTE 
PRELlMlNAR 
COMPETENCIA ABSOLUTA - DAN0 MORAL 
Ressalta, a Reclamante, a competencia da Just i~a do Trabalho para 

apreciar pedido relativo a indenizaggo por danos morais. 
Assiste-lhe razgo. 
Entende-se por dano moral aquele que fere no spr humano os senti- 

mentos de sua honra e de sua dignidade. Se o ato ilicito, que atinge a honra, 
a dignidade, os sentimentos e os principios do trabalhador, decorre do vincu- 
lo de emprego, tem-se como certa a cornpetencia material desta Just i~a 
Especializada, na forma do que dispde o art. 11 4 da CFl88. 

0 essencial e que a rela~go juridica alegada como suporte do pedido 
esteja vinculada a relaFEio empregaticia, conforme a hipotese em tela, em 
que o pedido de indeniza~go por dano moral teve como origem as rela~des 
de trabalho desenvolvidas durante o pacto laboral. A causa de pedir e o pedi- 
do demarcam, desta fwna, a natureza da tutela jurisdicional pretendida, 
definindo-lhe a competencia. 



A materia encontra-se pacificada com a decisio proferida pelo Supre- 
mo Tribunal Federal, no RE n"38.737-SP, que teve como relator o Ministro 
Sepljlveda Pertence, publicada no lnformativo do STF, n V  32, de 25.1 1.98, 
nos seguintes termos: 

"Cornpetencia da Justiqa do Trabalho - Compete a Justiqa do Traba- 
Iho o julgamento de aqiio de indenizaqiio, por danos materiais e mo- 
rais, movida pelo empregado contra seu empregador, fundada em 
fato decorrente da re la~ io  de trabalho (CF, art. 14:" "Compete a Jus- 
tiqa do Trabalho conciliar e julgar os dissidios individuais e coletivos 
entre trabalhadores e empregados, (...) outras controversias decor- 
rentes da r e l a ~ i o  de trabalho ...") nada importando que o dissidio ve- 
nha a ser desenvolvido com base nas normas de Direito Civil.". 

Competente, portanto, a Justiqa do Trabalho para o Julgamento da 
presente lide. 

NAO-SUSPEISAO DA TESTEMUNHA DE FLS. 1391141 
Sustenta a Reclamante que a testemunha de fls. 13911 41 n i o  deve ser 

considerada suspeita pelo fato de estar litigando com a Re e requer que seu 
depoirnsnto seja considerado como prova testemunhal, e n i o  como meras 
inforrrrag6es, como determinou o Juizo a quo. 

Assiste-l he razio. 
Conforme o Enunciado ng 357, do Eg. TST, "nio torna suspeita a 

testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o 
mesmo empregador". 

Niio sendo suspeita a testemunha, seu depoimento sera considerado 
como prova testemunhal. 

MERITO 
DAN0 MORAL - REVISTA ~NTIMA 
Sustenta a Reclamante que a revista procedida pela Re caracteriza 

ato ilicito, uma vez que realizada em local inapropriado, nas escadas, em 
afronta as regras da propria empresa que estabelecem que a revista deveria 
ser feita em local reservado, corn total privacidade. 

Aduz, ainda, que, era submetida a situaqdes vexatorias, pois, ao final 
do expediente, deveria tirar os sapatos, levantar as blusas, desabotoar as 
cal~as, motivos pelos quais e devida a indenizaqiio pleiteada 

Com raz3o a Recorrente. 
As agressdes a honra, a vida privada, a intimidade e a imagem siio as 

que podem causar danos morais, de conformidade com o art. 55 incisos V e 
X, da CFl88. Na liqiio de Santiago Rub~nstein, "dano moral trabalhista e o 



agravo ou o constrangimento moral infligido quer ao empregado, quer ao 
empregador, mediante violaq8o a direitos insitos a personalidade, como con- 
seqiiencia da relaq8o de emprego." 

A Lei n9.799,  de 26.5.1 999, acrescentou a Consolidaq80 das Leis do 
Trabalho, o inciso VI, no art. 373-A, que assim dispae, verbis: 

"Art. 373-A. Ressalvadas as disposi~des legais destinadas a corri- 
gir as distorqdes que afetem o acesso da mulher ao mercado de 
trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos traba- 
Ihistas, e vedado: 
....................................... 
VI - proceder o empregador ou preposto a revistas intimas nas em- 
pregadas ou funcionarias. ''. 

Nos termos da Lei, portanto, e vedado ao empregador ou preposto 
proceder a revistas intimas nas empregadas ou funcionarias. 

Ressalte-se que a Lei, ao vedar a revista intima, n8o impede que o 
empregador proceda a medidas que visem a evitar eventual desvio do 
seu patrimcinio. 

0 que pretendeu a Lei foi evitar que as empregadas fossem submeti- 
das a situaqdes humilhantes e vexatorias, principalmente quando a empre- 
sa, como no caso da Reclamada, dispBe de outros meios de efetuar o con- 
trole de suas mercadorias e a preservaq80 do seu patrimcinio, tais como 
filmagens atraves de circuit0 interno, colocaq80 de etiquetas magneticas e 
sensores oticos, etc ... 

Ao efetuar a revista intima b h  suas empregadas, sem qualquer indicio 
de ato atentatorio a seu patrimcinio, para apurar possiveis furtos, a Re acaba 
por atentar contra a dignidade moral do empregado, ao presumir sua 
desonestidade, contrariando os principios da boa-fe e da confianqa que re- 
gem.cs contratos de trabalho e, ainda a Constituiq80 Federal, que dispde 
que ninguem pode ser considerado culpado antes do trinsito em julgado de 
sentenqa penal condenatoria. 

Nos ensina o ilustre Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, JOAO 
ORESTE DALAZEN, "embora o escopo da revista fosse evitar e 
desencorajar o furto na industria, penso que em nome da defesa do 
patrimdnio n5o se pode violar a dignidade humana. 0 poder de dire6a"o 
patronal esta sujeito a limites inderrogaveis, como o respeito a digni- 
dade do empregado e a liberdade que Ihe e reconhecida no plano cons- 
titucional." (destaquei), in Revista do Tribunal Superior do Trabalho, volume 
65, outubro/99, artigo "ASPECTOS DO DAN0 MORAL". 

Em seu depoime~to, a testemunha da Autora, as fls. 139/141, 
afirmou, verbis: 



"... que as revistas eram feitas tanto no quarto de bolsas como na 
descida da escada; ... e quem tirasse a ficha vermelha era encami- 
nhada a uma especie de quadrado cercado por duas portas de in- 
cendio, juntamente com o funcionario de tras da fila e o seguranqa; 
que tanto a seguranqa quanto a outra funcionaria eram mulheres; 
que o local era de passagem de funcionario, a qua1 ficava 
obstacularizada durante a revista; que chegou a surpreender um 
funcionario homem sendo revistado, com a calqa abaixada; ...; que 
se a empregada revistada estivesse de bermuda ou de calqa com- 
prida, tinha que abaixar tal vestimenta para permitir que fosse verifi- 
cad0 que estava usando apenas uma calcinha ou uma meia-calqa; 
que se a roupa fosse vestido, tinha que levantar ate possibilitar a 
verificaqio do soutien; ...; que os gerentes n i o  eram revistados; ...; 
destacando que tinha que abrir a calqa para a finalidade de ser veri- 
ficado se havia mais de uma calcinha.". 

A revista, da forma que era realizada pela Reclamada, implicava na 
submissio de suas empregadas a situa~des vexatorias e humilhantes, na 
medida em que as revistas intimas eram feitas em local totalmente ina- 
dequado, entre a porta de incQndio e a porta das escadas, conforme, 
inclusive, confirmado pela testemunha da Re; as empregadas eram obri- 
gadas a abaixar as cal~as,  abrir as blusas, ou levantar os vestidos ate a 
altura da barriga. 

Ressalte-se, ainda, que a revista intima n i o  era realizada nas geren- 
tes da loja, o que demonstra uma atitude altamente discriminatoria praticada 
pela Re, em relaqgo as demais empregadas. 

Configurada, portanto, alem da afronta ao art. 373-A, inciso VI, da CLT, 
a agressgo a honra e a dignidade da Reclamante, em virtude de ato ilicito 
praticado pela Reclamada. 

Dou provimento ao recurso para condenar a Re a pagar a Recla- 
mante indenizaqgo por danos morais no valor equivalente a 100 (cem) 
salarios minimos. 

Pelo exposto: 
Conhe~o do recurso. Rejeito a preliminar de deserqio suscitada em 

contra-raz6es. No merito, dou-lhe provimento, para reformar a sentenSa a 
quo e condenar a Re a pagar a Reclamante indenizaqio por danos morais 
no valor equivalente a 100 (cem) salarios minimos. 

A C 0 R D A M os Juizes que comp6em a Terceira Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da Primeira Regiio, por unanimidade, rejeitar a preliminar 
de deser~ io  suscitada em contra-razdes; no merito, dar provimento ao recurso 
para reformar a decisio a quo e condenar a Re a pagar a Reclamante indeniza- 
q io  por danos morais no valor equivalente a 100 (cem) salarios minimos. 



Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 2002. 

Juiz Mello Porto 
Presidente 

Juiza Maria Das Gra~as Cabral Viegas Paranhos 
Relatora 

Ciente: Aida Glanz 
Procuradora-Chefe 

Publicado em 13 de janeiro de 2003. 



RECURS0 ORDINARIO TRT - RO 26.163101 

A C O R D A O  
TERCEIRA TURMA 

Vendedor comissionista. lnstitui~iio no contrato 
de trabalho de clausula star del credere. Impos- 
sibilidade. A institui~50 de clausula star del 
credere nos contratos de trabalho torna-se 
inviavel, na medida que transfere aos emprega- 
dos o risco do negocio. 
Apelo improvido. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso Ordi- 
nario, proveniente da MM. 26Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em que 
siio partes: TELETRIM TELECOMUNICACOES S.A., como Recorrente, e 
MARCEL0 DOS SANTOS TROPIANO, como Recorrido. 

lnconformado com a r. sentenqa de fls. 89/91, que acolheu parcial- 
mente os pedidos, apresenta recurso ordinario a reclamada, consoante ra- 
zdes de fls. 100/103. 

Sustenta, em sintese, que o Juizo de origem niio levou em conside- 
r a~ i i o ,  ao deferir a devoluq8o dos descontos, a clausula 3.1 constante do 
contrato de trabalho. Aduz que tal clausula previa a possibilidade de 
estorno, na rescisiio, de contratos de locaq8o e/ou presta~i io de serviqos 
por denuncia vazia. Ressalta que o demandante niio se manifestou sobre 
os documentos que cont6m a re la~ i io  de contratos cancelados e comis- 
sdes estornadas. 

Deposito recursal e custas a fls. 10411 05. 
Contra-razdes a fls. 11 311 15. 
0 Douto Ministerio Publico do Trabalho, as fls. 11 7, atraves da ilustre 

Procuradora, Dra. Maria Helena G. F. Garcia, considerou niio haver interesse 
publico a justificar sua intervenqiio, ressalvando seu direito a futura manifes- 
t a ~ i i o  verbal e vista dos autos, se necessario. 

E o relatorio. 

V O T O  

DO CONHECIMENTO 
Por preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheqo do 

Recurso Ordinario. 



DO MERITO 
DADEVOLU~AODOSVALORESDESCONTADOSNOTRCT: 
0 art. 462 da CLT veda todo e qualquer desconto nos salarios dos 

empregados, so excepcionando em rela~20 aqueles resultantes de adianta- 
mentos, dispositivos de lei ou contrato coletivo, hipoteses absolutamente di- 
versas daquelas que ensejaram aqueles cujo reembolso aqui se reclama. 

Destaque-se que nem seria o caso de descontos salariais, porquanto 
efetivado, de verdade, apenas um, a epoca da rescisiio (fls. 09), sob a rubri- 
ca "desc. diver.". Conforme assinalado na senten~a, tratou-se de titulo 
complessivo - vedado no ordenamento juridico. 

De observar que o que quer a demandada, de fato, e a compensa~iio 
de comiss6es ja pagas ao obreiro, tendo em vista a denuncia vazia de seus 
clientes em face dos servi~os por ela prestados (aluguel e venda de pagers, 
etc). De rigor, a indigitada clausula 3.1 do contrato, a fls. 38, constitui especie 
do que a doutrina nomina "star del Credere". Veja-se o que diz Mauricio 
Godinho Delgado sobre o tema: 

"Essa clausula teria o condiio de tornar o trabalhador 
solidariamente responsa vel pela solva bilidade e pon - 
tualidade daqueles com quem pactuar por conta do 
empregador. Noutras palavras, autoriza a clausula 
examinada a divisa'o dos riscos concernentes aos 
negocios ultimados. Atraves da clausula star del 
credere, pagaria o empregador uma sobrecomissa'o 
ao vendedor (ou uma comissa"~ especial suplemen- 
tar), assegurando-se, em contrapartida, de que este 
iria ressarcir-/he uma percentagem sobre o montante 
da venda na'o cumprida. 
A ordem justrabalhista e silente acerca da aplicabilidade 
de semelhante clausula ao Direito do Trabalho e, em 
especial, ao vendedor comissionista empregado. 
0 silincio da CLT e da Lei n. 3.207/57 el contudo, 
inquestionavelmente, eloquente. Ele esta a sugerir a 
inviabilidade de se incorporar a tal clausula de acen- 
tuado risco, que envolve expressivos valores, no in- 
terior do contrato empregaticio - por conspirar essa 
incorporaqiio contra as garantias basicas da presta- 
qa'o alimenticia salarial e o estuario normativo e de 
principios inerente ao nucleo definitorio essencial do 
Direito do Trabalho. 0 maximo possivel de assunqa"o 
de riscos pelo vendedor empregado ja foi absorvido 
pela 1egislaqa"o especial da categoria, atraves da au- 



torizagZo de estorno das comissBes pagas em caso 
de insolv6ncia do comprador (art. 7-0 da Lei n. 3.207/ 
57). Caminhar-se alem de tais fronteiras importaria 
ou na descaracterizaga'o completa do ram0 trabalhis- 
ta especializado ou na assun~Zo de que a figura de 
trabalhador aqui examinada nZo se confunde com a 
do empregado, assimilando-se melhor a um profissi- 
onal aut6nom0, gerenciador da sorte e dos riscos de 
seu empreendimento social. " (in Contra to de Traba- 
Iho - CaracterizagZo, DistingGes, Efeitos. LTr. 1999. 
1 %digZo, pags. 208/209). 

Desta forma, nula a clausula invocada a respaldar a efetivaqgo do des- 
conto, sendo de relembrar que a confissgo ficta do autor, porquanto ausente 
a audiencia em que deveria prestar depoimento pessoal, nEio implica em 
rejeicio total dos pedidos, sendo relativa a materia fatica e n i o  de direito. 

E o quanto basta a manuten~go do julgado de origem. 
PEL0 EXPOSTO, conhe~o do recurso el no merito, nego-lhe provimento. 
A C 0 R D A M os Juizes da Terceira Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da Primeira Regiiio, por unanimidade, negar provimento ao recurso. 
Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2002. 

Juiz Jose Maria de Mello Porto 
Presidente 

Juiz Fernando Ant6nio Zorzenon da Silva 
Relator 

Ciente: Aida Glanz 
Procuradora-Chefe 

Publicado em 20 de dezembro de 2002. 



RECURS0 ORDINARIO TRT - RO 15.977101 

A C O R D A O  
SEGUNDA TURMA 

REINTEGRACAO - TUTELA ANTECIPADA 
A reintegra~iio determinada decorreu n5o por ser 
a autora portadora de estabilidade, mas pelo fato 
de que a dispensa era nula, eis que ocorrida 
quando a mesma sofria de enfermidade (LER). A 
dispensa obstou o caminho normal de tratamen- 
to e defini~iio da situagio da obreira, pelo que 
correta a decisiio-recorrida. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso Ordinario, 
em que figuram, como Recorrente, UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASI- 
LEIROS SIA e, como Recorrida, GlLClLElDE VENANCIO DE SOUZA LEITE. 

Recorre o reclamado, inconformado com a r. sentenqa proferida 
pela MM. 4Wara do Trabalho de Nova Iguaqu, que julgou a reclamaqiio 
procedente (fls.154/156). 

Pretendendo a reforma do julgado, sustenta que, de acordo com a Lei 
821 3/91, niio e exclusivamente do empregador a obrigaqgo de encaminhar o 
empregado ao orgiio previdenciario, apenas em seu art. 11 7 faculta ao empre- 
gad0 que o requerimento do beneficio seja providenciado pela empresa, sindica- 
to ou entidade de aposentados. Alega que n5o ha nos autos provas conclusivas 
de que tenha impedido o acesso da recorrida a tal orgiio, e que ngo tendo sido 
atendidos os requisitos da lei 8213191, niio ha que se falar em estabilidade pro- 
visoria por molestia profissional - LER e temeraria a reintegraqiio da recorrida. 
Insurge-se contra a multa diaria aplicada em caso de niio cumprida a imediata 
reintegraqiio, por ser atitude contra o patrim6nio da empresa, bem como ha 
julgamento extra petita, e contra a devoluqiio dos honorarios periciais. 

Contra-razdes da recorrida, as fls.212/215. 
0 Ministerio Publico do Trabalho considera niio haver interesse a justi- 

ficar sua intervenqiio (fls.223). 
E o relatorio. 

V O T O  

Recurso conhecido, por atendidos os requisitos de admissibilidade. 
NBo merece reparo a r. decisiio de origem quanto a determinaqiio de 

reintegrar a autora ao emprego. 



A determinagiio decorreu n2o do reconhecimento de ser a emprega- 
da portadora de estabilidade, mas pelo fato de que a dispensa era nula, eis 
que ocorrida quando a autora ja sofria de enfermidade (LER), derivada de 
lesdes de esforgos repetitivos, na fungiio de caixa, como diagnosticou o 
perito medico em seu laudo, anexado as fls.1321139 dos autos, e conclu- 
siio as fls.135, item 09. 

Mesmo em fase de regressgo, a inaptidiio, como destacado no lau- 
do (fls.139), resposta ao quesito 04, o fato e que o procedimento do re- 
clamado foi arbitrario, alem de descumprir o que dispbe, expressamente, 
o disposto ao art. 20, 11, e seu § 2" da Lei 8.213191. Arbitrario porque, 
ainda que a reclamante manifestasse, nos exames medicos periodicos, 
seu desconforto, inclusive corn adiamento da homologagiio, tendo em 
vista que ngo foi concluido o Exame Demissional, ante a suspeita do 
DORTILER (fls.13), o reclamado deixou de comunicar o fato e de enca- 
minhar a reclamante ao setor da Previdencia Social, que iria analisar o 
caso e constatar ou niio a ocorrencia de acidente do trabalho, ja que por- 
tadora de doenga profissional (LER). 

Somente a Previdencia Social pode, apos examinar a empregada, 
recomendar o retorno ao trabalho, considerando-a apta a readaptagiio, 
conceder auxil io-doen~a ou, ate, reconhecer o acidente de trabalho, sen- 
do que, neste ultimo caso, teria a empregada a garantia estabelecida no 
art. 11 8 da citada Lei. 

A dispensa obstou o caminho normal de tratamento e definigiio da situ- 
agiio da reclamante, pelo que correta a decisiio que determinou o seu retor- 
no ao servigo, de imediato (deferindo a tutela antecipada), para que fosse ela 
encaminhada a Previdencia Social. 

Nego provimento. 

M U LTA 
Niio ha que se falar em julgamento extra petita, vez que a consigna- 

$50 da multa faz parte do rol de pedidos (fls.09, item II, "c"). 
Bem aplicada a multa com fundamento no art. 461, §§ 3% e4", do CPC. 
Nego provimento. 

HONORARIOS PERlClAlS 
Ante a sucumbencia do Banco-reclamado niio cabe a devolugio dos 

honorarios periciais. 
Nego provimento. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 

A C 0 R D A M os Juizes da Segunda Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da Primeira Regiiio, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. 



Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2002. 

Juiza Gloria Regina Ferreira Mello 
Presidente em Exercicio 

Juiza Aurora de Oliveira Coentro 
Relatora 

Ciente: Aida Glanz 
Procuradora-chefe 

Publicado em 10 de dezembro de 2002. 



RECURS0 ORDINARIO TRT - RO 823101 

A C O R D A O  
SEGUNDA TURMA 

Moradia. Salario-utilidade. Niio constitui salario- 
utilidade o fornecimento de moradia ao 
empregado, em localidades do interior corn natural 
limita~go de residhcias disponiveis, tanto mais 
quanto seja a moradia fornecida em imovel do 
proprio empregador. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso ordinario em que 
figuram: como Recorrente, PARMALAT BRASIL SIA IND~~STRIA DE ALI- 
MENTOS el como Recorrido, ROMILDO ANTONIO ANDRADE JUNIOR. 

lrresignada com a decisao da MMV2" Vara do Trabalho de Campos dos 
Goytacazes, a fls. 14611 48, que julgou prescrita a a@o ate 08/9/95 e no rema- 
nescente procedente em parte o pedido, com embargos de declara~iio da 
reclamada acolhidos em parte a fls 151, recorre ordinariamente a reclamada a 
fls. 15211 58. Alega que ngo foi resolvida a questgo de valor da causa e do valor 
do litro de leite nos embargos de declaraq30; que o deferimento de forneci- 
mento de leite foi ultra petita; que todas as 3 transferencias do reclamante, e 
n30 apenas 1, foram definitivas, excluindo direito a adicional; que com a trans- 
ferencia definitiva para Campos o reclamante recebeu substancial aumento 
de salario, n8o podendo falar em prejuizo por supress30 de fornecimento de 
salario-utilidade (moradia), nenhuma obrigaqgo contratual havendo que diga 
respeito ao fornecimento de moradia, sendo os locais em que residiu nas duas 
primeiras transferencias dependencias da empresa; que n8o ha prova de que 
o reclamante recebesse um litro de leite por dia, n3o tendo sido isso confessa- 
do pelo preposto. Pede a reforma do julgado, com absolvi~go da condena~30. 

Deposito recursal a fls 159 e custas a fls. 160. 
Contra-razdes a fls. 162,163 sem preliminares e, no merito, 

prestigiando o julgado. 
Manifesta~go do Ministerio Publico do Trabalho a fls. 165, pela ngo ocor- 

r6ncia da hipotese em que tenha interesse em intervir e regular prosseguimento. 
E o relatorio. 

V O T O  

I - CONHECIMENTO 
Conhe~o do recurso, por tempestivo e aviado no feitio legal. 



II - MERITO 
NULIDADE - NEGATIVA DE PRESTACAO JURlSDlClONAL 
Alegado que duas questdes ficaram sem a devida soluqgo na sen- 

t en~a ,  a despeito da interposi~go de embargos de declara$io. 
A primeira diz respeito ao valor da causa, que segundo a ora recorren- 

te devia ter sido considerado na sentenGa. Ora, a decisgo nos embargos 
enfrentou a questgo, esclarecendo que a impugna~go do valor da causa deve 
ser feita, nos termos da Lei n".5844/0, dentro de 48 horas apos fixado o 
mesmo, e ngo foi. Logo, esclarecido isso, e obvio que se esta dizendo que a 
materia ja n i o  devia ser enfrentada na senten~a: essa impugna~go, confor- 
me a lei nq.584184 so pode ser feita em recurso especifico, cujo julgamento 
ngo compete ao juiz da Vara, e sim ao presidente do Tribunal. 

A outra questgo e a de ngo ter sido fixado o valor do litro de leite a 
considerar. Ora, o juiz so e obrigado a enfrentar as quest6es postas na lide. 
A ora recorrente nenhuma questgo criou na contesta~50 quanto ao valor do 
litro de leite, limitando-se a negar o fornecimento, de mod0 que e logicamente 
impossivel haver negativa de presta~go jurisdicional por ngo se enfrentar tal 
questgo na senten~a. Agora ficou ela lanqada para a liquidaqgo. 

Quanto a ter sido deferida integra~go de 1 litro de leite para periodo ngo 
abrangido no pedido, que seria ultra petita, e claramente materia de merito, 
e ngo motivo de nulidade. Se ha excesso no deferimento, basta excluir o que 
excedente for. 

Rejeito. 

ADlClONAL DE TRANSFERENCIA 
Ngo e precis0 mais que o proprio recurso da reclamada para recha~ar 

sua alega~go de que todas as transferencias do reclamante foram definiti- 
vas, tendo ele a cada vez mudado de residencia com Gnimo definitivo. Ao 
atacar a sentenqa quanto ao reconhecimento de salario-utilidade (moradia), 
afirma ela que nas duas primeiras transferencias o reclamante foi morar em 
alojamentos fornecidos pela empresa, a ela pertencentes; apenas na tercei- 
ra (para Campos) teria ido ele morar em residencia de sua livre escolha. Ngo 
creio que ocorra a alguem admitir que empregado que vai morar em aloja- 
mentos do empregador esteja para os mesmos se mudando em carater 
definitivo; ate pela Iogica, ja que o contrato e, por natureza, ngo definitivo, 
inexistindo estabilidade como regra. 

Nego provimento. 

SALARIO-UTILIDADE (MORADIA) 
Ngo me animo a considerar que, no caso, o fornecimento de moradia, 

em imovel pertencente a reclamada, constituisse salario-utilidade. 0 recla- 
mante foi transferido primeiro para uma pequena cidade em Minas Gerais, 



estado que nem mesmo era aquele no qua1 fora contratado. Nada mais natu- 
ral que para transferir com rapidez funcionario para tal localidade a empresa 
Ihe fornega alojamento, sem o que nem mesmo encontrara quem la va tra- 
balhar em posigBo de comando, dadas as naturais dificuldades de se encon- 
trar, ainda mais com rapidez, residencias para alugar nessas condi~des. Dai 
se entender que a reclamada, empresa cuja atividade e ligada a industria de 
laticinios, tenha imovel em tal localidade para alojar pessoa como o recla- 
mante. A situagBo foi rigorosamente identica ao ser ele depois transferido 
para localidade no interior ao Estado do Rio de Janeiro, que tambem n5o era 
a cidade onde fora contratado. 

NBo havia, em meu entender, salario-utilidade, e sim fornecimento de 
moradia para o trabalho, da mesma forma que aquela concedida a portei- 
ros de edificios, e a caseiros de propriedades de veraneio. Dai que n2o 
identifique supress50 dessa parcela de salario ao ser o reclamante trans- 
ferido para Campos. 

Dou provimento. 

SALARIO-UTILIDADE (LEITE) 
Primeiramente ha a alegag20 de deferimento ultra petita. Efetivamen- 

te o pedido foi apresentado sob fundamento de que foi feito o fornecimento 
desde o inicio do contrato; e, ainda, de ter ocorrido supressa'o do forneci- 
mento em 15/1/96. lsso apresentado, o pedido (que ngo ostenta a melhor 
forma), foi de pagamento dessa verba a partir de 16/1/96 e, acresceu-se, 
"devendo tal salario-utilidade ser integrado a remuneragiio do reclamante. ...". 
E evidente que o reclamante n2o podia pedir pagamento para o periodo em 
que o pagamento foi feito (fornecirnento), apenas podendo faze-lo a partir da 
supressBo; e se pede que seja a parcela integrada a sua remunera~a'o, sem 
ressalva, o faz para todo o periodo em que a mesma e paga: naquele em que 
ainda nBo foi, porque assim sera paga por forga da decis5o judicial; naquele 
em que paga ja foi, porque assim a pagou a propria empresa. De mod0 que 
nenhum excess0 ha no deferimento, portal motivo. 

No que se refere a prova, que nBo houve fornecimento a partir de 15/11 
96 e incontroverso, sendo a prova desnecessaria: se a reclamada na defesa 
afirma que jamais forneceu leite algum, ent5o e claro que nesse periodo nBo 
o fez. Logo, se provado que antes o fazia, n2o so havera o salario-utilidade 
(essa natureza do fornecimento n&o foi objeto de controversia, tampouco), 
como automaticamente estara provada a supressgo. 

Ao contrario do alegado pela recorrente, tornou-se ela confessa com o 
depoimento de seu preposto. Deve este ter conhecimento dos fatos sobre os 
quais vai depor (art. 843, § 1" CLT), e o que este declarou em juizo, inquirido 
pelo juiz, foi que "n2o sabe informar se o reclamante recebia um litro de leite 
por dia" (ata de fls 145). N5o se trata de negativa de fornecimento, nem de 



forma obliqua de afirmar que desconhecia o fato porque este naturalmente 
na"o teria ocorrido, e sim de clara admissgo que nada sabia a respeito de 
fornecimento de leite ao reclamante. 

Nego provimento. 

ISTO POSTO, 
Rejeito a arguiqio de nulidade por negativa de presta~io jurisdicional, 

e dou PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para excluir da condenaSBo a 
inclusio de moradia como salario-utilidade. 

Relatados e discutidos, 
A C 0 R D A M os Juizes da Segunda Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da Primeira Regiio, por unanimidade, rejeitar a argiiiqio de nulida- 
de por negativa de presta~Bo jurisdicional, e dar provimento parcial ao recurso 
para excluir da condenaqgo a inclusio de moradia como salario-utilidade. 

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2002. 

Juiz Damir Vrcibradic 
Presidente em Exercicio e Relator 

Ciente: Aida Glanz 
Procuradora-Chefe 

Publicado em 18 de novembro de 2002. 



RECURS0 ORDINARIO TRT - RO 23.223101 

A C O R D A O  
SEXTA TURMA 

Para a aplica~5o de pena t5o drastica como a de 
justa causa e necessario que dos autos constem 
provas incontroversas acerca da gravidade da 
falta imputada, pelos reflexos negativos que pode 
causar ao futuro profissional do trabalhador. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso ordinario em 
que s i o  partes: IARA ROSA DA SILVA, como Recorrente e, TRANSPOR- 
TE PARANAPUAN SIA, como Recorrida. 

lnconformada com a r. decisio de fls. 10511 08, proferida pela MM3 
34WT/RJ, que julgou procedente em parte o pedido, recorre ordinariamente 
a empregada, na forma das razdes de fls. 11 411 18, sustentando, em sinte- 
se, a reforma do julgado no que concerne a aplica~iio da pena de confissio 
e o reconhecimento da justa causa. 

Contra-razdes as fls. 12011 21, prestigiando o julgado. 
PromoqZio do Ministerio Publico do Trabalho, as fls. 123, na qua1 o 

d. Procurador Dr. Reginaldo Campos da Motta entende desnecessaria 
sua mani festa~ io  

E o relatorio. 

VOTO 

CONHECIMENTO: 
C o n h e ~ o  do recurso ordinario, porque presentes os requisites 

de admissibilidade. 

MERITO: 
A recorrente foi penalizada com a ficta confessio, porque n i o  compa- 

receu a audiencia em prosseguimento na qua1 deveria depor, ocasigo em 
que o julgador a quo presumiu verdadeira a tese patronal fulcrada na justa 
causa para a resoluqio contratual. 

Todavia, examinando-se a contesta~go com "olhos de ver", constata- 
se, prima facie, a futilidade e insubsistencia do motivo ensejador da pena 
maxima, razio por que se destaca o referido trecho da peGa de resistGncia, 
as fls. 22, verbis, que por si so revela o carater pitoresco da comina~80: 



"No ultimo dia trabalhado a reclamante quando se encontrava no 
ambulatorio para atendimento medico, sem qualquer justificativa 
legal desrespeitou seu superior hierarquico, Dr. Carlos Alberto Ara- 
ujo, que e medico da empresa, utilizando, inclusive, palavras de 
baixo calgo .".(sic) 

Conclui-se, desde logo, que a empregada foi dispensada por justa causa 
por fato estranho ao contrato de trabalho, supostamente cometido fora das 
dependencias da empresa e distante da atividade laborativa, ja que a obreira 
exercia o mister de COBRADORA DE ONIBUS e, evidentemente, n8o po- 
deria estar subordinada a qualquer medico, a menos que seu veiculo fosse 
uma ambulincia ... com roleta ... e ngo e esta a hipotese dos autos. 0 absur- 
do dispensa maiores comentarios. 

Destarte, a reclamante, ao ser atendida no ambulatorio, utilizou os servi- 
~ o s  do dito medico numa relaq50 eminentemente profissional e n8o trabalhis- 
ta, razgo por que resta absolutamente despicienda a circunstincia que norteou 
a dita consults, pouco importando se paciente e medico trocaram insultos ou 
se comportaram dignamente, porque, repita-se, o fato encontra-se fora da 
esfera da rela~go de emprego. 

Por derradeiro, faz-se mister consignar que a "capenga" comunicaqgo 
de justa causa ngo veio aos autos e, tampouco, qualquer carta de dispensa 
noticiando o rompimento do contrato, o que induz a convicqgo de que a tragi- 
c6mica "estoria" patronal teria sido fabricada no afg de prejudicar a obreira e 
subtrair-lhe seus direitos rescisorios. 

Imp6e-se, portanto, a reforma da senten~a nesse particular, porque incabivel 
a presun~go quando a realidade aponta de forma concreta para dire~80 oposta, 
no caso, a inexistencia de qualquer motivo justo para a resolu~8o contratual. 

Corolario do exposto e o deferimento dos pleitos de aviso previo, nata- 
linas e ferias proporcionais acrescidas do terqo constitucional, multa de 40% 
do FGTS e respectivas guias no codigo para saque, seguro desemprego, 
FGTS sobre o aviso previo e natalinas, considerando-se a p ro je~ io  do peri- 
odo do aviso previo para todos os fins rescisorios. 

CONCLUSAO: 
Conhe~o do recurso ordinario e, no merito, dou-lhe provimento para 

acrescentar a condena~io os pleitos de aviso previo, natalinas e ferias pro- 
porcionais acrescidas do t e r ~ o  constitucional, multa de 40% do FGTS e res- 
pectivas guias no codigo para saque, seguro desemprego, FGTS sobre o 
aviso previo e natalinas, considerando-se a proje~go do periodo do aviso 
previo para todos os fins rescisorios. 

A C 0 R D A M os Juizes que comp8em a Sexta Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da Primeira RegiBo, por unanimidade, dar provimento 



ao recurso ordinario para acrescer a condena@o os pleitos de aviso previo, 
natalinas e ferias proporcionais acrescidas do t e r ~ o  constitutional, multa de 
40% do FGTS e respectivas guias no codigo para saque, seguro desempre- 
go, FGTS sobre o aviso previo e natalinas, considerando-se a proje~50 do 
periodo do aviso previo para todos os fins rescisorios, nos termos do voto da 
Juiza Relatora. 

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2002. 

Juiza Mirian Lippi Pacheco 
Presidente em exercicio 

Juiza Rosana Salim Villela Travesedo 
Relatora 

Ciente: Aida Glanz 
Procuradora-Chefe 

Publicado em 28 de novembro de 2002. 



RECURS0 ORDINARIO TRT - RO 12.798100 

A C O R D A O  
SEXTA TURMA 

Empresas controladas por pessoas com vinculo 
familiar, com interesses comuns e que transfe- 
rem entre si pessoal e o proprio patrim6nio (no 
caso a permiss50 de linhas de transporte publi- 
c ~ ) ,  caracterizam o grupo econ6mico nos termos 
do art. 29,s 29 da CLT. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso Ordina- 
rio em que sGo partes VIASAO SAO JOAQUIM LTDA., como Recorrente, e 
LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, como Recorrida. 

RELATORIO 
Contra a R. sentenqa de fls. 1121117, da MM. 1WTlCampo Grande, 

que julgou procedente em parte o pedido contido na presente reclamaqiio, 
recorre ordinariamente a Reclamada insurgindo-se contra a declara~iio da 
existencia de grupo econ6mico entre as Reclamadas e alega err0 material 
na inicial quanto as datas de inicio e termino do vinculo empregaticio. 

Custas e deposit0 recursal as fls. 13711 38. 
Contra-razbes as fls. 1 4311 46. 
A douta Procuradoria manifestou-se as fls. 151, atraves de sua emi- 

nente representante Dra. Maria Julieta Tepedino de Bragan~a, que niio vis- 
lumbrou hipotese de intervenqiio do Ministerio Publico. 

E o relatorio. 

V O T O  

DO GRUPO ECONOMICO 
Sustenta a Recorrente a inexistencia de Grupo Econ6mico entre as 

Reclamadas, ante a inexistencia de provas, sendo descabida a alegaqgo de 
que, por serem dois socios das empresas casados, e prova bastante para a 
configura~iio de um grupo econ6mico. 

'Ngo Ihe assiste raziio. 
Niio e simplesmente o fato de existir um casamento entre socios das 

duas empresas que leva ao convencimento da existencia de grupo econ6mico. 
No caso, entretanto, ha uma conjunqgo de fatores que dizem do acerto 

da R. decisiio recorrida. Ha um vinculo familiar entre as duas empresas e, 



alem disso, a Recorrente recebeu da VIASAO GARGAU a cessgo dos di- 
reitos de permissgo para exploraqgo de linhas. Alem disso, a documenta- 
@o carreada aos autos pelo Recorrido com a petiqgo inicial demonstra 
que empregados da VIASAO GARGAU, primeira Re, cedeu empregados 
para trabalhar na Recorrente. Configura-se, pois, vinculo efetivo de solida- 
riedade empresarial entre as Res controladas por pessoas fisicas de uma 
mesma familia, o que caracteriza autentico grupo econ8mico nos moldes 
do art. 25 5 z2", da CLT. 

lsto posto, nego provimento ao Recurso. 
A C 0 R D A M os Juizes da Sexta Turma do Egregio Tribunal Regio- 

nal do Trabalho da Primeira Regigo, por unanimidade, negar provimento 
ao recurso ordinario. 

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2002. 

Juiza Mirian Lippi Pacheco 
Presidente 

Juiz Jose Antonio Teixeira da Silva 
Relator 

Ciente: Aida Glanz 
Procuradora-Chefe 

Publicado em 27 de janeiro de 2003. 



AGRAVO DE PETICAO TRT - AP 3.366100 

A C O R D A O  
NONA TURMA 

Sociedades comerciais. Falecimento de 
administrador unico. As sociedades comerciais 
s60 geridas pela pessoa indicada nos estatutos 
ou, caso n6o indicada, por quaisquer dos socios. 
Assim, no caso de falecimento do unico 
administrador constante do estatudo e n5o sendo 
tal situaq60 prevista estatutariamente, todos os 
socios remanescentes passam a condi~Bo de 
representante legal da sociedade. 
Sociedades comerciais. Responsabilizaq60 dos 
socios administradores. 0 socio responde solida- 
riamente com a reclamada, independentemente de 
haver figurado no polo passivo, desde que tenha 
gerido contrariamente a lei ou a seus proprios 
estatutos ou, ainda, caso a sociedade comer- 
cia1 n6o possua bens compativeis com as 
obrigaqees assumidas. 
Execuq60. Bem de familia. Bens luxuosos n6o 
est6o acobertados pela Lei 8.009190. 

Vistos relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Peti@o 
em que silo partes, NEW HOUSE DISCOS LTDA., como Agravante e PA- 
TR~CIA ANSELMO DUFFLES TEIXEIRA, como Agravada. 

I - RELATORIO 
Processo originario da MMW22" VTIRJ. 
Decis5o de embargos a execuggo as fls. 68/69, de lavra do ilustre Dr. 

Claudio Olimpio L. Carvalho, julgando-os improcedentes. 
New House Discos Ltda. agrava de peti~go pretendendo, em suma, que 

nZio haja responsabilizag50 dos socios minoritarios e meramente cotistas e que, 
se houver, seja desconstituida a penhora incidente sobre bem de familia. 

Patricia Anselmo Duffles Teixeira apresenta contraminuta as fls. 781 
80, pretendendo a continuidade da execugio em relaggo as socias, porque 
estas, na verdade, s i o  herdeiras dos bens deixados pelo socio-gerente, 
Devair Michelan, e detgm, portanto, 100% do capital social. 



Parecer da ilustre Procuradoria Regional do Trabalho, a fl. 83, arguindo 
preliminarmente a ilegitimidade da embargante el no merito, opinando pelo 
n i o  provimento. 

1 - Conhecimento 
Satisfeitos os pressupostos recursais, conhece-se do presente recurso. 

2 - Preliminar de ilegitimidade 
Efetivamente os embargos a execugZio foram interpostos supostamente 

pela sociedade comercial "Stella Discos Ltda.", pessoa juridica que ngo faz 
parte da relaggo processual. 

Ngo obstante, constata-se que o advogado signatario dos embargos e 
o mesmo constituido pela reclamada principal, Sr. Heitor Pedroso Martins, e 
que a fl. 58 a reclamada principal atribui a si a autoria dos embargos. 

Por outro lado, foi a reclamada principal quem agravou de petigiio. 
Presume-se, pois, que houve err0 material na denominaggo constante 

dos embargos, rejeitando-se a ilegitimidade arguida pelo ilustre membro do 
Ministerio Publico. 

3 - Responsabiliza~iio das socias-cotistas remanescentes 
0 fato inconteste de que o unico socio-gerente faleceu faz cair por terra 

a argumentaggo da agravante quanto a possibilidade de responsabilizaggo 
das outras duas socias. 

Ocorre que a sociedade e representada, na forma da lei, pela pes- 
soa designada em seus estatutos ou, na ausencia de designa~go, por 
todos os socios. 

Uma vez que o estatuto designava um unico representante legal e este 
veio a falecer, e sendo certo que a sociedade ngo morre juntamente com o 
socio, as duas socias remanescentes passaram automaticamente a condi- 
g i o  de representantes legais da sociedade quando do falecimento. 

Rejeita-se a tese, no particular, para se declarar que e juridicamente 
possivel a responsabilizaq~o das socias remanescentes, na forma da lei. 

4 - Responsabiliza~iio dos socios administradores 
Ao contrario do entendimento esposado pela agravante, para efeito 

de execugi30 o socio responde solidariamente com a reclamada, indepen- 
dentemente de haver figurado no polo passivo, desde que tenha gerido con- 
trariamente a lei ou a seus proprios estatutos ou, ainda, caso a sociedade 
comercial ngo possua bens compativeis com as obrigag6es assumidas. 



NGo obstante, ha imperiosa necessidade de citaGGo para a execuGGo, 
de forma a possibilitar sua defesa. 

No caso, houve a necessaria citaGGo, conforme se observa a fl. 501 
50v, tendo sido concedida a oportunidade para a defesa. 

Nega-se provimento. 

5 - Bem de familia 
Foram penhoradas seis cadeiras no valor total de R$ 1.500,00, cujo 

preFo unitario de R$250,00 revela serem cadeiras luxuosas, nGo acobertadas 
pela Lei 8009190. 

Nega-se provimento. 

Ill - DlSPOSlTlVO 
Ante o acima exposto, 
A C 0 R D A M os Juizes da Nona Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da Primeira RegiBo, por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida 
e, no merito, negar provimento ao agravo. 

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2002. 

Jose Leopoldo Felix de Souza 
Juiz Presidente 

Jose Luiz da Gama Lima Valentino 
Juiz Relator 

Ciente: Aida Glanz 
Procuradora-Chefe 

Publicado em 17 de dezembro de 2002 
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PARTE I 

Titulo I 
DO TRIBUNAL 

Capitulo I 
DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 1% Siio orgiios da Just i~a do Trabalho da 1 Wegiiio: 

I - o Tribunal Regional do Trabalho, com jurisdi~iio no territorio do Estado do 
Rio de Janeiro e sede na respectiva capital; 
II - as Varas do Trabalho da Regiiio, com sede, jurisdi~iio e composi@o 
fixadas em lei. 

Capitulo ll 
DA COMPOSICAO 

Art. 2% 0 Tribunal comp6e-se de cinqijenta e quatro Juizes. 

Art. 39. As vagas destinadas a Juizes da carreira da magistratura seriio pre- 
enchidas na forma dos incisos XI1 e Xlll do art. 15 deste Regimento. 
(Texto corrigidopela Erratapublicada na Se@o 11, pag. 187do D.O. de 17.10.02) 

Art. 4" 0 Presidente do Tribunal dara imediata ciencia ao Ministerio Publico 
do Trabalho e a Ordem dos Advogados do Brasil - Se@o do Estado do Rio de 
Janeiro da ocorrencia de vaga destinada, respectivamente, a membro do 
Ministerio Publico e a advogado, para indica~iio de lista sextupla. 

Paragrafo unico. Recebidas as indica~bes, o 0rgiio Especial formara lista 
triplice, observado o disposto da Constitui$iio da Republics ( artigo 94 e seu 
paragrafo unico) enviando-a, por intermediodoTribunal Superior do Trabalho, 
ao Poder Executivo para escolha de um de seus integrantes para nomea~iio. 



Capitulo I11 
DA ORGANIZASAO 

Art. 5" 0 Tribunal funcionara na plenitude de sua composi$io, por seu 0r -  
giio Especial, por suas Se~6es Especializadas em Dissidios lndividuais e em 
Dissidios Coletivos, ou ainda dividido em Turmas. 

Art. 6% Siio cjrgiios do Tribunal Regional do Trabalho da 1 Wegiiio: 

I - Tribunal Pleno; 
I - Orgiio Especial; 
111 - S e ~ i i o  Especializada em Dissidios Coletivos; 
N - Segiio Especializada em Dissidios Individuais; 
V - Turmas; 
Vl - Presidencia; 
VII - Corregedoria-Regional. 

Art. 7" 0 0rgiio Especial e integrado pelo Presidente do Tribunal, pelo Vice- 
Presidente, pelo Corregedor, pelo Vice-Corregedor e por mais onze Juizes, 
por ordem de antigiiidade. 

Art. 8" A S e ~ 2 o  Especializada em Dissidios Coletivos (SEDIC) e constituida 
pelo Juiz Presidente, pelo Vice-Presidente e mais doze Juizes. 0 Presidente 
do Tribunal presidira a SEDIC e, na sua falta, o Vice-Presidente o fara, na falta 
deste o Juiz mais antigo dentre os componentes do 0rgiio exercera a presi- 
dencia sucessivamente. 

Art. 9" A Se@o Especializada em Dissidios lndividuais (SEDI) e constitu- 
ida por dezoito Juizes, nela compreendida o seu Presidente. Presidira o Juiz 
eleito pelo Tribunal Pleno, juntamente com a e le i~ i io  prevista no artigo 21, 
com o period0 de mandato coincidente com o dos demais membros da 
dire~i io do Tribunal. 

Art. 10. Para efeito de composi~iio das Se~Bes Especializadas e das Tur- 



mas, sera observada a preferencia manifestada pelos Juizes por ordem de 
antigiiidade, no prazo de quinze dias apos a publica@o da noticia da vaga. 

Art. 11. As Turmas do Tribunal siio constituidas por cinco Juizes efetivos, 
sendo o quorum minimo de tres. 

Paragrafo unico. Nas licen~as, afastamentos, impedimentos ou suspei~6es 
de qualquer dos Juizes efetivos, sera convocado o Presidente de Vara mais 
antigo, que n8o exercera a Presidencia. 

Art. 12. 0 Juiz empossado integrara a Turma na qua1 se tenha dado a vaga, 
ou ocupara a resultante da transferencia de outro Juiz. 

Paragrafo unico. Em caso de inexistir vaga em qualquer das Turmas, o Juiz 
sera designado para substituir os Juizes das Turmas ou das SeGBes nas suas 
ausencias e impedimentos ou ainda designado para atuar em auxilio a Presi- 
dencia do Tribunal. 

Art. 13. 0 Juiz Presidente do Tribunal fara publicar no Diario Oficial, ao inicio 
das atividades judiciarias de cada ano, rela~i io com os ocupantes dos cargos 
da Administra~i30 do Tribunal, a constitui$iio do 0rgiio Especial, das Se~des  
Especializadas e das Turmas, a lista de antigiiidade dos Juizes do Tribunal, 
alem das listas de antigijidade dos Juizes Presidentes de Varas do Trabalho 
e dos Juizes Substitutos. 

Capitulo IV 
DA COMPETENCIA 

Art. 14. Compete ao Tribunal Pleno eleger e dar posse ao Presidente, ao 
Vice-Presidente, ao Corregedor, ao Vice-Corregedor, ao Presidente da Se@o 
Especializada em Dissidios lndividuais (SEDI) e ao Diretor da Escola da 
Magistratura do Trabalho (EMATRA). 



Se@o ll 
DA COMPETENCIA DO ORGAO ESPECIAL 

Art. 15. Compete ao 0 rg io  Especial: 

I - decidir as arguiqdes de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do 
Poder Publico, quando consideradas relevantes pelo proprio Orgio Especial, 
pelas Seqdes Especializadas ou pelas Turmas; 
II - julgar os incidentes de uniformizaqgo de sua jurisprudencia; 
111 - julgar os recursos contra atos ou decisdes do Presidente do Tribunal em 
materia administrativa; 
IV - julgar os agravos regimentais, na forma dos artigos 236,237 e 238, deste 
Regimento, opostos a atos ou decisdes do Presidente do Tribunal, do 
Corregedor e dos Relatores em processos de competencia do 0rggo Espe- 
cial, quando n i o  atacaveis por recursos previstos em lei; 
V - julgar os mandados de seguranqa impetrados contra atos do 0 rg io  Es- 
pecial ou de seus Juizes, quando no exercicio de suas funqdes, nos proces- 
sos de competencia desse Colegiado; 
VI - processar e julgar os processos relativos a aplicaqio de penas disciplina- 
res a seus Juizes, de conformidade com o estabelecido na LOMAN, bem 
como nas normas previstas neste Regimento para p u n i ~ i o  com advertencia 
ou censura dos juizes de 1 "rau; 
VII - processar e julgar as habilitaqdes incidentes, arguiqdes de falsidade e 
exceqdes vinculadas a processos pendentes de sua decisgo; 
VIII - deliberar, por proposta do Presidente, sobre concursos para preenchimento 
de vagas destinadas a magistratura de carreira e aquelas verificadas em seu 
quadro de pessoal, decidindo sobre suas instru~des, regulamentos e composi- 
$20 da comissgo de concurso e das bancas examinadoras; 
IX - julgar os recursos contra os atos da comissZio de concurso e das bancas 
examinadoras, aprovar a classificaqio final do concurso, indicando os que 
devem ser nomeados, e prorrogar os prazos de validade, quando conveniente; 
X - julgar os conflitos de competencia entre as Seqdes Especializadas, as 
Turmas e as Varas, ressalvado o julgamento monocratico pelo Relator dos 
conflittos de competencia entre os juizes de 1 Qrau, quando houver jurispru- 



dencia dominante sobre a questgo suscitada na forma da lei.; 
XI - Julgar as exceqbes de impediment0 ou suspeiqgo de seus membros e dos 
Juizes de primeiro grau; 
XI1 - indicar ao Presidenteda Republicaos Juizes titularesde Varasquedevam 
ser promovidos por antiguidade e organizar as listas triplices daqueles Juizes, 
quando se tratar de promoqgo por merecimento, para o mesmo fim ressaltan- 
do os nomes incluidos por tres vezes consecutivas ou cinco alternadas em 
listas de merecimento (Constituiqiio, art. 93,11, "a"); 
Xlll - elaborar as listas triplices de Juizes Substitutos para promoqgo por 
merecimento, submetendo-as, bem como as indicaqbes referentes ao preen- 
chimento das vagas de antiguidade, ao Presidente do Tribunal; 
XIV - apreciar e decidir as reclamaqbes contra as listas de antiguidade dos 
Juizes Substitutos, dos Juizes Presidentes de Varas e dos Juizes do Tribunal, 
desde que oferecidas dentro de quinze dias, a partir de sua publicaqgo; 
XV - aprovar e emendar o Regimento Interno; 
XVI - aprovar as tabelas de gratificaqbes de representa~go do Tribunal, medi- 
ante proposta do Presidente; 
XVll - criar as funqbes gratificadas necessarias aseu serviqo, na formada lei, fixando- 
lhes o nivel, assim como estabelecendo o valor das verbas de representaqgo; 
XVIII -conceder licenqa, ferias e outros afastamentos aos membros do Tribunal; 
XIX - apreciar e decidir os pedidos de remoqgo de Turmas e de SeqBes 
Especializadas entre os Juizes do Tribunal, observada sempre a ordem de 
antiguidade entre os Juizes que a tenham requerido no prazo de quinze dias 
contados da abertura da vaga; 
XX - aprovar o modelo das vestes talares; 
XXI - deliberar sobre proposta a ser encaminhada ao Poder Legislative, por inter- 
medio do Tribunal Superior do Trabalho, a respeito de criaqgo, extin~go ou modi- 
ficaqgo de cargos e orggos no Tribunal e nas Varas do Trabalho, bem como sobre 
a alteraqgo de jurisdiqgo e de sede destes, dentro de sua area de jurisdi@o; 
XXll - eleger dois de seus Juizes para, juntamente com o Presidente, compor 
a Comissgo de Regimento Interno, bem como os respectivos Suplentes; 
XXIII - dar posse aos Juizes doTribunal, aos Juizes Presidentes de Vara e aos 
Juizes Substitutos, bem como a Comissgo de Regimento lnterno e seus 
Suplentes, e proceder ao vitaliciamento dos Juizes Substitutos; 



XXIV-deliberar, pormaioriaabsolutae deforma motivada, apos previadistribuiqiio 
de relatorio escrito do Corregedor, sobre a aquisi~go de vitaliciedade ou a exone- 
ra@o dos Juizes substitutos ao fim do primeiro bihnio de exercicio (Constitui$io 
da Republica, art. 95, I), observados os criterios de presteza e seguranSa na sua 
atua~iio, os antecedentes disciplinares e o fie1 cumprimento dos deveres do 
Magistrado e veda~aes, instituidos na LOMAN; 
XXV - aprovar o regulamento da secretaria e servi~os auxiliares, bem como 
as alteraqdes necessarias; 
XXVl - fixar os par2metros para o funcionamento da Escola da Magistratura; 
XXVII - deliberarsobre as demais materias jurisdicionais e administrativas nzo 
incluidas na competencia dos outros orgiios do Tribunal. 

Se@o Ill 
DA COMPETENCIA DA SECAO ESPECIALIZADA EM DISS~DIOS COLE- 

TlVOS (SEDIC) 

Art. 16. Compete a S e ~ i i o  Especializada em Dissidios Coletivos: 

I - conciliar e julgar os dissidios coletivos de natureza econemica e juridica e 
homologar as transa~des incidentais dos dissidios coletivos; 
II - julgar as medidas cautelares incidentais nos processos de dissidio coletivo; 
111 - julgar as a ~ d e s  rescisorias propostas contra suas senten~as normativas; 
IV - julgar os mandados de seguranGa e agravos regimentais pertinentes a 
atos praticados em processos de sua competencia. 
V - julgar as a ~ d e s  anulatorias de clausulas normativas; 

Se~ i io  IV 
DA COMPETENCIA DA SECAO ESPECIALIZADA EM DISS~DIOS INDI- 

VlDUAlS (SEDI) 

Art. 17. Compete a S e ~ i i o  Especializada em Dissidios lndividuais julgar: 

I - as a ~ d e s  rescisorias de competencia do Tribunal, salvo aquelas propostas 
contra sentenGas normativas; 



II - os mandados de seguranga contra os atos praticados por qualquer dos 
seus Juizes, ou contra atos praticados pelos Juizes de l 9  grau; 
111 - os habeas corpus; 
IV - os agravos regimentais pertinentes a atos praticados em processos de 
sua competencia, na forma dos artigos 236, 237 e 238, deste Regimento. 
V - julgar as a ~ d e s  cautelares; 

Se@o V 
DA COMPETENCIA DAS TURMAS 

Art. 18. Compete a cada uma das Turmas: 

I - julgar: 
a) os recursos ordinarios de sentenga das Varas do Trabalho, nos casos 
previstos em lei; 
b) os agravos de p e t i ~ i o  e de instrumento, nos casos previstos em lei; 
c) os agravos regimentais, na forma dos artigos 236,237 e 238, deste Regimen- 
to e, tambem os agravos inominados interpostos, no prazo de oito dias, contra 
os julgamentos monocraticos prolatados pelo Relator, mediante inclus3o em 
pauta, quando o Relator, se nZo houver retrataggo, proferira o seu voto; 
II - impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competen- 
cia jurisdicional; 
111  - determinar as Varas, e as autoridades administrativas a realizagi50 de 
atos processuais e diligencias necessarios ao julgamento dos feitos sujei- 
tos a sua apreciaggo. 

Art. 19. Ao 0rggo Especial, as Segdes Especializadas e as Turmas cabe, 
ainda, nos processos de sua competencia: 

I - julgar: 
a) os embargos de declara@o opostos contra suas decisdes; 



b) as a ~ d e s  cautelares incidentais; 
c) os incidentes que lhes forem submetidos; 
d) a reconstitui$go de autos perdidos, em se tratando de process0 de 
sua competi5ncia; 
e) os impedimentos e as suspei~des arguidas contra seus membros; 
f) os agravos regimentais contra decisdes de seus Juizes; 
II - homologar os pedidos de desistencia das a~des ;  
111 - representar a autoridade competente, quando, em autos ou documentos 
de que conhecer, houver indicio de crime de a@o publica. 

Art. 20. Ao Tribunal, ao 0rggo Especial, as Seqdes Especializadas e as Tur- 
mas, alem da propria denomina@o, cabe o tratamento de "Egregio" e aos 
seus membros, o de "Exceli5ncia". 

Capitulo V 
DA DIRECAO 

Art. 21. A Presidencia, a Vice-Presidencia, a Corregedoria e a Vice- 
Corregedoria sgo cargos de dire@o do Tribunal, preenchidos mediante elei- 
$20 a ser realizada na primeira quinzena de dezembro, por voto secreto, para 
um mandato de dois anos, dentre os Juizes mais antigos da Corte, em numero 
correspondente ao dos cargos de dire@o, com posse designada para a se- 
gunda quinzena de marSo. 

5 1 .  Ngo figurargo entre os elegiveis, ate que se esgotem todos os nomes, 
na ordem de antiguidade, aqueles Juizes que tiverem exercido quaisquer 
cargos de dire~go por quatro anos ou o de Presidente. 
5 2" E obrigatoria a aceita~go do cargo, salvo se tiver havido recusa mani- 
festada e aceita pelo Tribunal antes da eleiqgo. 
5j 3" Considerar-se-a eleito o Juiz que obtiver a maioria dos votos computados. 
5 4" Em caso de empate, proceder-se-a a novo escrutinio. Persistindo o 
empate, sera considerado eleito o mais antigo. 
5 5" Aeel i~go do Presidente precede ado Vice-Presidente, que precede ado 
Corregedor e a deste, a do Vice-Corregedor. 



6" Somente podergo votar os Juizes presentes, n i o  se permitindo o voto 
por correspondencia ou procura@o. 
$7" 0 s  Juizes eleitos f icar io vinculados aos processos que lhes 
foram distribuidos. 

Art.22. Na impossibilidade da posse de qualquer dos eleitos na data 
estabelecida, por fato superveniente a eleiqio, observar-se-a o seguinte: 

a) se a impossibilidade for de carater temporario, dar-se-a posse na data 
marcada aos demais eleitos e ao remanescente no prazo de trinta dias, pror- 
rogaveis por igual periodo; 
b) sea impossibilidade for de naturezadefinitiva, proceder-se-a a nova e l e i ~ i o  
para o cargo vago; 
c) na hipcjtese de subsistir a impossibilidade prevista nas alineas a e b, a 
e l e i ~ i o  sera realizada em sessio extraordinaria, dentro do prazo de dez dias 
contados da data designada para a posse niio efetivada, e a sessio de posse, 
no prazo de quinze dias da elei~go. 

Art. 23. Ocorrendo vacgncia da Presidencia do Tribunal, assumira o cargo o 
Vice-Presidente; o CorregedorassumiraaVice-Presidencia; oVice-Corregedor, 
a Corregedoria; e o Juiz mais antigo, a Vice-Corregedoria. 
§ 1" 0 Presidente em exercicio convocara Sessio Extraordinaria do Tribu- 
nal Pleno para nova elei~i io dentro do prazo de dez dias subseqijentes a 
ocorrencia da vaga, e a posse do eleito ocorrera no prazo maximo de quinze 
dias da e le i~ i o .  
§ 2" Ocorrendo vacincia da Vice-Presidencia, assumira o seu exerci- 
cio o Corregedor; da Corregedoria, o Vice-Corregedor; e da Vice- 
Corregedoria, o Juiz mais antigo, procedendo-se a e le i~go  e posse na 
forma do paragrafo primeiro. 
5 3" 0 s  Juizes que assumirem os cargos de d i r e~ io ,  na conformidade com 
o previsto no caput deste artigo e paragrafos anteriores, n&o ficario impedidos 
de serem eleitos para mandatos futuros, salvo se inelegiveis na forma do 
paragrafo primeiro do artigo 21, ressalvada a elegibilidade dos eleitos para 
completar periodo de mandato inferior a um ano (LOMAN, unico do art. 102). 



Capitulo VI 
DA PRESIDENCIA 

Art. 24. A Presidencia do Tribunal sera exercida pelo Presidente com a cola- 
boraqgo do Vice-Presidente, no desempenho de atribuiq6es delegadas e em 
substituiqiio nas ferias, ausencias e impedimentos eventuais. 

Paragrafo unico. Nas ausencias, nos impedimentos e nas ferias, o Vice- 
Presidente sera substituido pelo Corregedor Regional, e este, sucessivamen- 
te, pelo Vice-Corregedor e pelos demais membros do Tribunal, observada a 
ordem de antiguidade. 

Se$!io ll 
DAS ATRIBUI~OES DO PRESIDENTE 

Art. 25. Compete ao Presidente: 

I - representar o Tribunal perante os poderes publicos e as autoridades; 
II - presidir e dirigir os trabalhos do Tribunal, do 0 r g ~ o  Especial e da Seqgo de 
Dissidios Coletivos e da Comissgo de Regimento Interno, votando nos casos 
previstos em Lei e neste Regimento; 
111 - velar pelo bom funcionamento dos orggos da Justiqa do Trabalho, pela 
autonomia do Tribunal e pelas prerrogativas de seus Juizes; 
IV - distribuir os feitos aos Juizes do Tribunal, assinando a respectiva ata; 
V - executar e fazer executar as ordens e decisdes do Tribunal, ressalvadas 
as atribuiqdes do Corregedor, dos presidentes das Se~6es Especializadas, 
das Turmas e dos relatores; 
VI- expedir ordens que ngo dependam de Acordgos ou ngo sejam de compe- 
tencia privativa dos Juizes Relatores; 
VII - despachar o expediente da PresidenciadoTribunal, bem como os pedidos 
que, apresentados no period0 de recess0 do Tribunal, reclamem urgencia; 



VIII - decidir os pedidos de suspensgo de liminar e de antecipa~io de tutela de 
Juizo de Primeiro Grau; 
IX - decidir os incidentes processuais, enquanto os feitos aguardam autua- 
 go ou distribuiqgo; 
X - despachar os pedidos de desistencia dos recursos quando se referirem 
a processos aguardando autuaqgo ou distribui~go e quando manifestados 
apos a publicaqgo de acordio prolatado pelo 0 r g i o  Especial, S e ~ d e s  
Especializadas ou Turmas; 
XI- elaborar a proposta or~amentaria do Tribunal e supervisionar a execuqio 
do orSamento da Secretaria do Tribunal e serviqos auxiliares; 
XII- apresentar ao 0 rg io  Especial, na ultima sess5o de cada ano, o relatorio 
dos trabalhos realizados no exercicio; 
Xlll - decidir sobre pedidos de ferias, licen~as, afastamentos, remoqzo ou 
permuta de Juizes Presidentes de Varas e Juizes Substitutos, ouvida a 
Corregedoria, inclusive para informar se o Juiz tem atrasos na prolaqio de 
sentenqas, expedindo os respectivos atos; 
XIV - remeter ao Tribunal Superior do Trabalho, para encaminhamento a 
Presidkncia da Republica, as indica~6es do 0rg50 Especial referentes ao 
preenchimento das vagas de merecimento e das de antigiiidade, para 
escolha dos Juizes do Tribunal Regional do Trabalho, bem como as listas 
triplices referentes ao quinto constitucional; 
XV - decidir as postulaqdes de Juizes e servidores sobre assuntos de natu- 
reza administrativa; 
XVI - remeter ao Tribunal Superior do Trabalho, para envio ao Congress0 
National, apos aprovaqgo pelo 0 r g ~ o  Especial, projetos de lei de interesse da 
Justiqa do Trabalho em materia de sua competencia constitucional; 
XVll - praticar os atos reputados urgentes ad referendum do Pleno e do 
0rggo Especial; 
XVlll - delegar ao Vice-Presidente, ao Corregedor, ao Vice-Corregedor ou a 
Juizes da Corte atribui~des que esteja impossibilitado de cumprir; 
XIX - propor ao 0rggo Especial a designaqgo de comissdes de concurso, 
submetendo a sua aprovaqio as instruqdes e criterios a serem adotados; 
XX - prorrogar, quando conveniente, ouvido o 0rg20 Especial, os prazos de 
validade dos concursos publicos; 



XXI - fixar os horarios de funcionamento dos orgiios da Just i~a do Trabalho na 
Regiiio, o inicio e o termino do expediente normal dos seus funcionarios, 
antecipando-o, prorrogando-o ou determinando a suspensiio do expediente; 
XXll - nomear, dar posse e exonerar os ocupantes dos cargos do grupo de 
Dire~i io e Assessoramento Superiores, dos cargos em comissiio e funS6es 
comissionadas, assim como designar os respectivos substitutos; 
XXIII - designar o Ordenadorda Despesae o Encarregado do Setor Financeiro 
e seus substitutos; 
XXlV - prover, na forma da lei, os cargos do quadro de pessoal, nomeando, 
reintegrando, readmitindo, removendo ou promovendo servidores; 
XXV - elaborar, para aprecia~iio e vota~i io do 0rgiio Especial, projeto de 
regulamento de Secretaria e Servi~os Auxiliares, bem como as modifica~6es 
parciais que se faSam necessarias; 
XXVl - decidir sobre a substitui~iio de funcionarios em ferias ou licen~a, mo- 
vimenta~iio do pessoal da Secretaria do Tribunal e das Varas, assinando os 
atos de designa~iio, lota~i io e remo~iio e os que mais forem necessarios para 
os fins deste item; 
XXVII - convocar Juizes Vitalicios para assessora-lo em materia juridica, ad- 
ministrativa ou especial; 
XXVlII- dar posse e exercicio aos funcionarios, concedendo-lhes prorroga~iio 
de prazo, quando requerida; 
XXIX- mandar organizar e fazer publicar as pautas de julgamento do Tribunal 
Pleno e do 0rgiio Especial; 
XXX- determinar descontos nos vencimentos de Juizes, quando em decor- 
r6ncia de Lei ou sentenGa; 
XXXI- arbitrar e conceder diarias e ajuda de custo a Juizes e a funcionarios; 
XXXll - processar representa~6es contra as autoridades sujeitas a jurisdi~iio 
doTribunal, enquanto n8o se tenha manifestado o 0 r g ~ o  Especial a respeito 
da instaura~iio do procedimento disciplinar; 
XXXlll - determinar, fundamentadamente e por escrito, prisiio administrativa 
de responsavel por dinheiro ou valores pertencentes a Fazenda Nacional, ou 
que se acharem sob a guarda desta, em caso de alcance ou de omissiio em 
efetuar as entradas nos devidos prazos; 
XXXlV - mandar apurar a responsabilidade de funcionarios, achando-os em 
culpa, em autos e papeis sujeitos ao seu conhecimento; 



XXXV - aplicar penalidades aos funcionarios; 
XXXVl - aplicar suspensiio preventiva a funcionarios, nos casos previstos em lei; 
XXXVll - submeter a apreciaqgo do 0rggo Especial petiqBo escrita, referente a 
instauraqiio de processo disciplinar, na forma da LOMAN contra quaisquer 
Juizes Vitalicios, e inclusive para imposiqGo das penas de advert6ncia e censu- 
ra exclusivamente aos Juizes de Iqnstgncia, conforme normas regimentais. 
Se obtida autorizaqiio, sera instaurado o processo, sendo sorteado Relator 
para o prosseguimento; 
XXXVIII - fazer publicar, mensalmente, quadro geral da produqiio dos Juizes 
do Tribunal, com indicaqgo dos eventuais atrasos em despachos ou acordgos 
de sua competencia; 
XXXlX - baixar provimentose atos normativos, mandando-os registrar em livro 
proprio e publicar em orgiio oficial, bem como fixar sistemas e criterios gerais 
em materia de administraqgo de pessoal e financeira; 
XL - determinar realizaqgo de sindicgncia ou instauraqiio de processos ad- 
ministrativos, na forma da lei, ordenando as medidas necessarias ao cumpri- 
mento de sua decisgo; 
XLI - remeter as peqas dos processos administrativos a autoridade respon- 
savel pela instauraqiio do procedimento penal, quando for constatada a pra- 
tica de infraqiio penal por servidor; 
XLll - designaros Juizes de lQgrau quedevergo exercero encargo de diretorde for0 
nas seqdes judiciarias, bem com o respectivo vice-diretor, fixando suas atribuiqdes; 
XLlll - expedir os atos de convocaqgo extraordinaria dos Juizes titulares de Varas, 
observada a ordem de antiguidade, para funcionarem nas Seq6es e Turmas deste 
Tribunal, sempre que necessario, face a sobrecarga dos trabalhos judiciarios; 
XLlV - cumprir e fazer cumprir este Regimento e exercer as demais atri- 
buiqdes de lei. 

Se~i io  Ill 
DAS ATRIBUICOES DO VICE-PRESIDENTE 

Art. 26. Compete ao Vice-Presidente: 

I - substituir o Presidente em ferias, ausencias e impedimentos, sem poder de 
delegaqgo que e privativo do Presidente; 



II - cumprir delega~6es do Presidente; 
Ill - participar dos julgamentos dos dissidios coletivos, na forma do art. 5" 5 33", 
da Lei nW.531192. 

Capitulo V11 
DA CORREGEDORIA-REGIONAL 

Art.27. A Corregedoria-Regional e exercida pelo Corregedor e pelo 
Vice-Corregedor. 

Se@o ll 
DAS ATRIBUICOES DO CORREGEDOR 

Art. 28. Compete ao Corregedor: 

I - dirigir as atividades da Corregedoria; 
II - substituir o Vice-Presidente nas suas ferias, ausencias e impedimentos; 
111 - exercer fun~bes de inspeG8o e correi~go permanentes ou periodicas, 
ordinarias ou extraordinarias, gerais ou parciais, sobre os servi~os judiciarios 
de primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiiio; 
IV - decidir reclama~bes contra atos atentatorios a boa ordem processual ou fun- 
cional, relativos a processos de primeiro grau, apresentadas no prazo decinco dias, 
a contar da ciencia do ato impugnado, nos casos em que n8o houver recurso legal; 
V - expedir provimentos e atos normativos para disciplinar os procedimentos 
a serem adotados pelas Varas do Trabalho e seus 0rg5os auxiliares; 
VI - prestar informa~bes ao 0rg8o Especial sobre o prontuario dos Juizes, 
parafinsde promo~8oou aplica~8ode penalidade, ou, aindadevitaliciamento; 
VII - fazer publicar, mensalmente, quadro geral da produ~8o dos Juizes de 
primeira instincia, com indica~go do atraso de despachos ou senteqas; 
Vlll - determinar a real iza~i io de providencias e de sindicgncia, nos casos 
de sua competencia; 



IX - indicar ao Presidente do Tribunal, dentre os servidores do quadro de 
pessoal, o Diretor de Secretaria, os respectivos Assistentes e demais Ser- 
vidores que devam compor a lotaqio da Secretaria da Corregedoria; 
X - organizar, quando n i o  estabelecidos em lei, os modelos dos livros obriga- 
torios ou facultativos aos serviqos da Justiqa do Trabalho; 
XI - examinar, em correiqio, livros, autos e papeis findos, determinando as 
providgncias cabiveis, inclusive remessa ao arquivo, depois de visa-10s; 
XII- dar instruqdes aos Juizes, respondendo a consultas sobre materia 
de sua compet6ncia; 
Xlll - decidir os pedidos de provid&ncia, exercendo vigilincia sobre o funciona- 
mento dos serviqos judiciarios quanto a omissio dos deveres e praticas de 
abusos e, especialmente, no que se refere a presenqa de Juizes nas respec- 
tivas sedes e aos prazos de prolaqgo de sentenSa, propondo ao Presidente, 
com adequaqio necessaria, as san~des previstas em Lei; 
XIV - determinar real iza~io de sindicincia e propor, se cabivel, a instauraqio de 
processos administrativos, na forma da lei, em materia de sua compet6ncia; 

Art. 29. 0 Corregedor apresentara ao 0rg5o Especial, na ultima sess5o do 
m6s de novembro, relatorio circunstanciado das atividades da Corregedoria 
durante o ano em curso. 

Art. 30. Compete ao Vice-Corregedor: 

I - substituir o Corregedor nas suas ferias, aus6ncias e impedimentos; 
II - auxiliar o Corregedor sempre que necessario. 

Capitulo Vlll 
DA PRESIDENCIA DOS ORGAOS COLEGIADOS 



Art. 31. 0 Presidente do Tribunal presidirao Tribunal Pleno, o 0 rg io  Especial 
e a S e ~ i o  Especializada em Dissidios Coletivos, podendo ser substituido, 
sucessivamente, pelo Vice-Presidente, pelo Corregedor Regional, pelo Vice- 
Corregedor e pelo Juiz mais antigo presente a sessio. 
( Texto corrigido pela Errata publicada na Seqiio 11, pag. 187do D. 0. de 1 7.10.02) 

Paragrafo unico. 0 mesmo criterio do caput sera observado na substitui$io 
do Presidente da S e ~ i o  Especializada em Dissidios Individuais. 

Art. 32. 0 Presidente de cada Turma sera o mais antigo dentre os Juizes 
que a compdem. 

Paragrafo unico. 0 Presidente da Turma, em seus impedimentos ou faltas, 
sera substituido por outro Juiz, observada a ordem de antiguidade. 

Art. 33. Ocorrendo vacincia nos cargos de Presidente da Seqio Especializa- 
da em Dissidios lndividuais e de Turma, em qualquer tempo do mandato do 
titular, os assumira o Juiz mais antigo integrante do orgio, procedendo-se 
dentro de dez dias a eleiqio do novo Presidente da SEDI, na forma regimental;. 

Art. 34. E permitida acumula~io da Presidencia de S e ~ i o  Especializada com 
a de Turma. 0 s  cargos de Administra~io do Tribunal n i o  admitem acumulaqio 
com qualquer outro cargo, ressalvada a hipotese do art. 89 deste Regimento. 

Se~i io  ll 
DAS ATRIBUICOES DOS PRESIDENTES DOS ORGAOS 

COLEGIADOS 

Art. 35. Compete aos Presidentes dos orgios colegiados do Tribunal: 

I - dirigir os trabalhos e presidir as sessdes, propor e submeter as questdes, 
apurar os votos e proclamar as decisdes; 
II - convocar sessdes ordinarias e extraordinarias, mandando que se publique 
a pauta de julgamento dos feitos; 



111 - indicar ao Presidente do Tribunal, dentre os funcionarios do quadro de 
pessoal, o secretario do Colegiado, o respectivo assistente e os demais fun- 
cionarios que devam compor sua lota~iio; 
IV - despachar o expediente do org8o colegiado, orientar, controlar e fiscalizar 
as tarefas administrativas vinculadas as atribuic6es judiciarias previstas nes- 
te artigo, bem como a observincia dos prazos regimentais que norteiam a 
tramitaqgo dos processos de competencia do Colegiado; 
V - manter a ordem nas sess6es, podendo mandar retirar os que as pertur- 
barem ou faltarem com o devido respeito ou decoro e prender os desobedi- 
entes, fazendo lavrar o respectivo auto; 
VI - requisitar as autoridades competentes a f o r ~ a  necessaria, sempre que 
houver perturba~80 da ordem; 
VII- assinar os acord8os com o relator ou redator designado; 
VIII- justificar a ausencia dos Juizes componentes do Colegiado; 
IX - apresentar ou submeter ou fazer presentes ao Corregedor processos em 
que se verifiquem irregularidades, atrasos n8o justificados no andamento da 
lide ou descumprimento de lei expressa ou provimento; 
X - receber os feitos distribuidos para o Colegiado e encaminha-10s 
aos seus Juizes; 
XI - impor penalidades aos funcionarios subordinados ao Colegiado, no limite 
de sua competencia; 
XII- apreciar as desistencias dos recursos requeridas antes do previsto no art. 
89 deste Regimento; 
XIII - declarar aberta a Sess8o de julgamento, adotando a ordem estabelecida 
no art. 136 deste Regimento. 

Art. 36. Ao Presidente de Turma cabe ainda relatar e rever os processos que 
Ihe forem distribuidos na forma regimental. 

Capitulo IX 
DAS COMISSOES 



Art. 37. 0 s  membros da Comissgo de Regimento Interno, bem como seus 
suplentes, serio eleitos na mesma data em que se der a e l e i ~ i o  do Presiden- 
te, do Vice-Presidente, do Corregedor e do Vice-Corregedor para um period0 
de mandato coincidente com o dos membros da d i r e ~ i o  do Tribunal. 

Art. 38. A ComissCio de Regimento lnterno cabe: 

I - velar pela atualiza~iio do Regimento, propondo emendas ao texto em vigor e 
emitindo parecer sobre as emendas de iniciativa de outra comissio ou de Juiz; 
I1 -0pinarem process0 administrativoqueenvolva materia regimental, quando 
consultada pelo Presidente, por outra comissio ou por qualquer Juiz da Corte, 
tendo um prazo de quinze dias para se manifestar por escrito, devendo a 
resposta a consulta indicar se e por unanimidade ou por maioria, podendo ser 
anexado o voto divergente, se houver. 

Se650 ll 
DAS COMISSOES PERMANENTES E TEMPORARIAS 

Art. 39. Poderio ser constituidas pelo 0 r g ~ o  Especial comissdes, com fi- 
nalidades especificas, com o objetivo de colaborar no desempenho dos 
encargos do Tribunal. 

Paragrafo unico. As comissdes podergo ser permanentes ou temporarias, 
extinguindo-se estas assim que cumprido o fim a que se destinam. 

Capitulo X 
DOS JU~ZES 

Art. 40. No ato da posse, o Juiz obrigar-se-a, por compromisso formal, lido de 
pe e em voz alta, em sessio do 0 rg io  Especial e perante o Presidente, a bem 
cumprir os deveres do cargo, em conformidade com a Constitui~io e as leis 



da Republica, sendo lavrado um termo em livro especial, assinado pelo Juiz- 
Presidente, pelo empossado e pelo Secretario do Tribunal. 

Paragrafo unico. 0 prazo para a posse e o exercicio podera ser prorrogado 
por ato do Presidente do Tribunal, na forma da lei. 

Art. 41. No period0 correspondente ao recess0 judiciario, o Juiz nomeado 
podera tomar posse perante o Presidente do Tribunal, ratificado o ato poste- 
riormente pelo 0rg5o Especial. 

5 1% Cada juiz do Tribunal tera assessor, bacharel em direito de sua livre 
indicaqgo, nomeado pelo Presidente. 
5 2" No Tribunal, havera uma sala para Gabinete de cada Juiz, com lota~5o 
de pessoal aprovada pelo 0 rg io  Especial. 

Art. 42. 0 s  Juizes tem as prerrogativas, garantias, direitos e incompatibilida- 
des inerentes ao exercicio da magistratura, so podendo ser privados de seus 
cargos em virtude de sentenqa judicial, nos termos da Constitui~io da Repu- 
blica e da lei, na forma deste Regimento. 

5 1" 0 Juiz afastado temporariamente, aqualquer titulo e prazo, n i o  perdera 
as prerrogativas e vantagens materiais inerentes ao cargo. 
5 2" 0 procedimento para a decreta~go da perda do cargo de Magistrado, da 
remo~so ou da disponibilidade compulsoria sera o previsto na LOMAN; 
5 3% As penalidadesde advertbnciae censura, somente aplicaveis aos Juizes 
de primeira instincia, ser8o aplicadas reservadamente, por escrito, aquela no 
caso de negligencia no cumprimento dos deveres do cargo (LOMAN, artigo 
43), e essa ultima se houver reiterada negligencia no cumprimento dos deve- 
res do cargo ou havendoconduta incorreta, sea infra~go n5o justificar puniqio 
mais grave (LOMAN, artigo 44); 
54" 0 Juiz punido com a pena de censura n5o podera figurar em lista de pro- 
m o @ ~  por merecimento, pelo prazo de um ano, contado da irnposi~iio da pena; 



55" Antes de submeter ao 0 r g i o  Especial a p e t i ~ i o  escrita, referente 
a instaura~Zio do process0 disciplinar ( art. 25,XXXVll), o Presidente do 
Tribunal assegurara defesa previa ao Magistrado, no prazo de quinze 
dias, contado da entrega de copia do  teor da a c u s a ~ i o  e das provas 
existentes, que Ihe sera remetida por oficio, entregue mediante protoco- 
lo, nas quarenta e oito horas imediatamente seguintes ao recebimento da 
acusa@o pela Presid6ncia; 
( Texto corrigido pela Errata publicada na Se@o 11, pag. 187 do D. 0. 
de 77.10.02) 
569 - Findoo prazo paraapresenta~io da defesa previa e provas o Presidente 
podera, se entender necessario, ouvir reservadamente o Magistrado ou de- 
terminar quaiquer diligencias para esclarecimento dos fatos; 
57" A aplicaqio das penalidades de advertencia ou censura so sera to- 
mada pelo voto da maioria absoluta (Constitui$io, art. 93,X) dos membros 
do 0 r g i o  Especial, em v o t a ~ i o  aberta e de forma motivada, mas em 
sessio de conselho, admitida a p resen~a  das partes e de seus advoga- 
dos, sendo feita a proclamaqio da materia sob segredo de jus t i~a e n5o 
em sessio publica; 

Art. 43. 0 s  Juizes estio obrigados a usar nas sessaes as vestes correspon- 
dentes ao modelo aprovado. 

Art. 44. A antigiiidade dos Juizes, para efeitos legais e regimentais, sera 
apurada, sucessivamente: 

a) pela posse; 
b) pelo efetivo exercicio na classe; 
c) pelo efetivo exercicio na classe anterior; 
d) pelo tempo de servi~o na magistratura de carreira; 
e) pelo tempo de serviqo prestado a Jus t i~a  do Trabalho; 
f ) pelo tempo de servi~o public0 federal; 
g) pela idade, quando houver empate pelos demais criterios. 

Art. 45. 0 Juiz que deixar o cargo conservara o titulo e as honras a ele inerentes. 



Se~t io Ill 
DO RELATOR 

Art. 46. Compete ao relator: 

I - promover, mediante despacho nos autos, a realizaG20 das diligencias 
julgadas necessarias a perfeita instruq20 dos processos, fixando prazo para 
o seu cumprimento; 
II - solicitar a manifesta~go do Ministerio Publico do Trabalho, nas hipoteses 
previstas neste Regimento; 
111 - processar, quando levantados pelos litigantes, os incidentes de falsidade 
e as argiiiq6es de suspeiqgo e de impedimento; 
IV - despachar as desistencias dos recursos que Ihe tiverem sido distribuidos, 
salvo quando manifestadas apos a publicaq20 do respectivo acord2o; 
V - preparar o voto no prazo de ate trinta dias, apondo seu "visto" e devolvendo 
os autos a Secretaria do Colegiado competente; 
VI - lavrar os acordzos referentes aos processos nos quais seu voto 
tenha prevalecido; 
VII - requisitar autos originais, quando necessario; 
Vlll - delegar atribui~6es as autoridades judiciarias de instincia inferior, nos 
casos previstos em lei ou neste Regimento; 
IX - submeter ao org2o julgador quest20 de ordem para o bom andamento 
dos processos; 
X - determinar a juntada de peti~6es enquanto vinculado ao processo. 

St2650 IV 
DO REVISOR 

Art. 47. Compete ao Revisor: 

I - sugerir ao relator medidas ordenatorias do processo que tenham sido omitidas; 
II - prepararovoto no prazo de ate quinze dias, apondo seu "visto" e devolvendo 
os autos a Secretaria do Colegiado competente; 
111  - confirmar, completar ou retificar o relatorio. 



§ 1 " Somente nos processos de competencia originaria do Tribunal, ou quan- 
do a Lei assim dispuser, havera Revisor. 
§ 2" Sera dispensado o Revisor em caso de acordo total no curso do proces- 
so de Dissidio Coletivo. 

Se@o V 
DO REDATOR DESIGNADO 

Art. 48. No caso de ser vencido o relator, redigira o acord5o o Juiz que primei- 
ro divergir, sustentando a tese vencedora. 

Capitulo XI 
DAS PROMOCOES, REMOCOES E PERMUTAS 

Art. 49. Nas promoqdes dos Juizes, sergo observados os criterios de antigui- 
dade e de merecimento, alternadamente, e o da indica~go dos candidatos a 
promoqiio por merecimento em listas triplices. 

Paragrafo unico. Antes de ser iniciada a votaqiio, tornada secreta a sessgo, 
o Corregedor prestara as informaqdes que Ihe forem solicitadas sobre os 
Juizes concorrentes a promoqgo. Em seguida, a sessgo voltara a ser publica. 

Art. 50. No preenchimento da vaga de antiguidade, o 0rggo Especial somen- 
te podera recusar o Juiz mais antigo pelo voto aberto de dois terqos de seus 
membros, em decis5o motivada (Constituiqio, art. 93,11, "d" e IX), repetindo- 
se a votaggo ate fixar-se a indicaqgo; 

Art. 51. Na promo~go por merecimento, 'o Tribunal organizara lista triplice, 
por escrutinio secreto, para cada um dos tres lugares, nela incluidos aqueles 
que, sucessivamente, reunirem a maioria de votos dos Juizes presentes, 
respeitado o quorum legal. 

Paragrafo unico. Ocorrendo empate de votos na formag50 da lista de mere- 
cimento, tera precedencia o Juiz mais antigo na carreira. 



Art.52. A remoqiio dos Juizes precedera ao provimento inicial e a 
promoqiio, tendo preferencia o mais antigo, na ocorrencia de mais de 
um interessado. 

5 1" Sera de quinze dias, apos a publicaqgo da noticia da vaga, o prazo para 
apresenta~io dos pedidos de remo~go. 
5 2" 0 Juiz removido permanecera, pelo prazo minimo de seis meses, na 
nova Vara, somente podendo apresentar novo pedido de remoqiio ou permuta 
apos esse prazo. 

Art. 53. 0 Juiz podera permutar, sem prejuizo de sua vinculaqio aos proces- 
sos ja distribuidos, com outro integrante de Turma ou de Se@o Especializada, 
mediante aprovaqgo do 0rggo Especial, salvo os Presidentes de Turma, que 
so podergo faze-lo apos renunciarem ao respectivo cargo, desde que outro 
Juiz, integrante da Turma, aceite a presidencia. 

Art. 54. E permitida a permuta entre Juizes de Varas, observadas as se- 
guintes condiqdes: 
I - pedido escrito, conjunto, formulado pelos interessados e dirigido ao Presi- 
dente do Tribunal; 
II - comprovaqiio de que os pretendentes estejam em diacom os trabalhos das 
respectivas Varas; 
111 - publica~go do pedido no Diario Oficial, correndo de entgo o prazo de quinze 
dias, dentro do qua1 poderaqualquer Juiz mais antigo manifestar sua preferencia; 
IV - requerida por escrito pelo Juiz mais antigo a prioridade na permuta, esta 
sera assegurada em caso de concordZincia do Magistrado titular da Vara 
vindicada. Se niio houver tal concordincia, a permuta estara prejudicada; 
V - no caso de mais de uma oposi~iio, prevalecera a do Juiz mais antigo. 

Capitulo XI1 
DAS FERIAS, LICENCAS, AFASTAMENTOS E APOSENTADORIA 

Se@o I 
DAS FERIAS 



Art. 55. 0 s  Juizes gozargo de ferias individuais de sessenta dias por ano, que 
podergo ser fracionadas em dois periodos de trinta dias. 

Paragrafo unico. Ngo se concedera ao Juiz o gozo de ferias adquiridas em 
outros orggos e n i o  fruidas cujo direito n i o  tenha sido reconhecido nesta Corte. 

Art. 56. 0 s  Juizes do Tribunal devergo requerer as ferias sempre corn ante- 
cedencia de, pelo menos, trinta dias, contados do inicio de seu gozo. 

Art. 57. Ngo podergo gozar ferias simultaneamente: 

a) o Presidente e o Vice-Presidente; 
b) o Corregedor e o Vice-Corregedor; 
c) Juizes em numero que possa comprometer o quorum de julgamento de 
qualquer dos orggos judicantes. 

Art. 58. 0 s  Juizes de primeira instincia terio suas ferias sujeitas a escala, 
atendida a conveniencia do servigo, a criterio da Corregedoria. 

Art. 59. As ferias apenas podem ser acumuladas por imperiosa necessidade 
de servi~o. 

Art. 60. No curso de suas ferias, o Juiz podera votar e proferir decisges em 
processos que, antes das ferias, Ihe tenham sido distribuidos e hajam recebido 
o seu visto como relator ou revisor, ressalvada, facultativamente, a participaqBo 
em materia administrativa, dos Juizes Titulares do 0rggo Especial;. 

Se@o ll 
DAS LICENCAS E AFASTAMENTOS 

Art. 61. Conceder-se-a licenga: 

I - para tratamento de saude; 
II - por motivo de doen~a  em pessoa da familia; 



111 - para repouso a gestante. 

Paragrafo unico. NZo se concedera, no Tribunal, gozo de l icen~a de qualquer 
natureza acaso adquirida em outro brgio e nZo fruida cujo direito n i o  seja 
igualmente reconhecido nesta Corte. 

Art. 62. A Iicenqa para tratamento de saude por prazo superior a trinta dias bem 
assim as prorrogaS6es que importam em licenqa por periodo ininterrupto, tam- 
bem superior a trinta dias, dependem de inspeqgo por junta rnedica. 

Art. 63. 0 Juiz licenciado ngo pode exercer qualquer das suas funqges 
jurisdicionais ou administrativas, nem exercer qualquer func;Zo publica 
ou particular. 

Paragrafo unico. NZo havendo contra-indica~Zo rnedica, o Juiz licenciado por 
periodo inferior a trinta dias podera votar e proferir decisaes em processos 
que, antes da l icen~a, Ihe tenham sido conclusos e hajam recebido o seu visto 
como relator ou revisor. 

Art. 64. Sem prejuizo dos vencimentos, remuneraqio ou qualquer direito ou 
vantagem legal, o Juiz podera afastar-se de suas fun@es, por ate oito dias 
consecutivos, por motivo de: 

I - casamento; 
II - falecimento de cbnjuge, ascendente, descendente ou irmgo. 

Art. 65. Conceder-se-alicenqaparaafastamentodo Juizdaatividade judicante, 
sem prejuizo de seus direitos, vencimentos e vantagens: 

I - para freqiiencia a cursos de aperfeiqoamento e estudos, na forma do 
regulamento aprovado pelo 0rgZo Especial, pelo prazo maximo de dois anos, 
ouvida a Corregedoria; 
I1 - para exercer a presidkncia de associaqgo de classe. 



Art.66. As i i cen~as  concedidas aos Juizes das sessbes dos orgios 
jurisdicionais do Tribunal e os seus afastamentos autorizados, nos termos 
deste Regimento, deverio ser de imediato comunicados a respectiva Presi- 
dencia e as Secretarias para os procedimentos cabiveis. 

Se@o Ill 
DA APOSENTADORIA 

Art. 67. A aposentadoria dos Juizes, compulsoria ou por tempo de servi~o, 
observara as disposi~bes legais especificas. 

Art. 68. Na aposentadoria por invalidez, o process0 respectivo tera inicio: 

a) a requerimento do Juiz; 
b) por ato de oficio do Presidente do Tribunal; 
c) em cumprimento a del ibera~io do Tribunal. 

Art. 69. 0 Juiz que, no curso ou durante dois anos consecutivos, afastar-se, 
ao todo, por seis meses ou mais para tratamento de saude devera submeter- 
se, ao requerer nova l icen~a para igual fim, dentro de dois anos, a exame por 
junta rnedica para veri f ica~io de invalidez, no Servi~o Medico do Tribunal. 

Art. 70. Tratando-se de incapacidade mental, o Presidente do Tribunal nome- 
ara curador ao paciente, sem prejuizo da defesa que este queira oferecer 
pessoalmente ou por procurador que constituir. 

Art. 71. 0 paciente, na hipotese do artigo anterior, devera ser afastado, 
desde logo, do exercicio do cargo ate a decisio final da junta rnedica, 
justificadas as suas ausencias no periodo, devendo ser concluido o proces- 
so no prazo de sessenta dias. 

Art. 72. A junta medicacompetente para proceder ao exame aque se referem 
os arts. 69 e 70 deste Regimento e a que o 0rgiio Especial constituir, devendo 
contar com tres medicos, sendo dois, no minimo, do quadro do Tribunal. 



§ 1 @. Na hipotese de niio contar o Tribunal, na ocasiiio, com dois medicos em 
exercicio, o Presidente, ad referendum do Orgiio Especial, providenciara a 
indica~go de medicos estranhos ao quadro para integrarem a junta. 

2" Podera ser nomeado medico assistente da junta rnedica aquele que o 
paciente ou sua familia indicar. 

3" A recusa do paciente a submeter-se a pericia rnedica permitira o julga- 
mento baseado em quaisquer outras provas. 

Art. 73. 0 0rgiio Especial, ou o Presidente, ad referendum daquele, podera 
determinar que a Junta se desloque para o local onde se encontra o Juiz 
impossibilitado de comparecer a sede do Tribunal. 

Art. 74. Se o 0 r g i o  Especial concluir pela incapacidade do magistra- 
do, comunicara imediatamente a decisiio ao Poder Executivo para os 
devidos fins. 

Se@o IV 
DA DlSPONlBlLlDADE E DA APOSENTADORIA 

POR INTERESSE PUBLICO 

Art. 75. 0 0rggo Especial podera determinar, por motivo de interesse publi- 
co, atraves de escrutinio secret0 e pelo voto de dois tergos dos seus mem- 
bros, a disponibilidade ou a aposentadoria de Juiz em process0 no qua1 Ihe 
tenha sido assegurada a ampla defesa. 

Capitulo Xlll 
DAS SUBSTITUI~OES E CONVOCACOES 

Art. 76. 0 Presidente do Tribunal convocara Juizes de 1 "nstincia para funci- 
onarem no Tribunal nas hipoteses de ausencias temporarias (ferias e licengas 
com prazo igual ou superior a trinta dias) e ausencias definitivas. 



Paragrafo unico -As ausencias dos Juizes nasTurmas e nas Se~des Especializadas 
sergosupridas, inicialmente, pelosJuizesdoTribunaI nZiovinculadosaqualquerdas 
Turmas. Persistindo a necessidade, pela convocaQZio feita pelo Presidente do 
Tribunal de Juizes Presidentes de Varas, respeitada a antiguidade. 

Art. 77. Nas designa~des dos Juizes ngo vinculados as Turmas, sera sem- 
pre observado o rodizio, de mod0 aassegurar a igualdade de sua participa~go 
nas atividades do Tribunal. 

S e ~ i o  ll 
DA CONVOCACAO PARA SUBSTITUICAO DE JUlZ DO TRIBUNAL 

Art. 78. Nos afastamentos definitivos aconvocaqBo serafeita por antiguidade. 

Paragrafo unico - Nos afastamentos temporarios que perdurarem por mais de 
trinta dias, a convocaQZio se fara a partir de indicagZio do juiz afastado, dentre 
os quarenta Juizes titulares de Vara mais antigos. 

Art. 79. 0 Juiz convocado participara da composi@io da Turma e da Se@o 
Especializada em que o Juiz substituido tiver assento, nZio participando das 
sessdes do Tribunal Pleno nem do 0rgZio Especial. 

Paragrafo unico. Das deliberaqdes administrativas no Bmbito das Turmas ou 
Se~des  Especializadas, nZio participara o Juiz convocado que as integrar. 

Capitulo XIV 
DA POL~CIA DO TRIBUNAL 

Art. 80. 0 Presidente, no exercicio das atribui~des referentes a Policia do 
Tribunal, determinara as providencias necessarias ao resguardo da discipli- 
na, da ordem e da integridade pessoal nas dependencias da Corte. 

Paragrafo unico. No desempenho dessa atribuiggo, o Presidente podera 
requisitar, quando necessario, o auxilio de outras autoridades. 



Art. 81. Ocorrendo infra~go a lei penal em dependencias do Tribunal, o 
Presidente podera instaurar inquerito sempre que os fatos envolverem au- 
toridade ou pessoas sujeitas a sua jurisdi@o, podendo delegar a presidgn- 
cia da comissiio a Juiz. 

Paragrafo unico. Nos demais casos, o Presidente dara ciencia do ocorrido a 
autoridade competente. 

Capitulo XV 
DAREPRESENTA~AOPORDESOBEDIENCIAOUDESACATO 

Art. 82. Sempre que tiver conhecimento de desobediencia a ordem ema- 
nada do Tribunal ou de seus Juizes no exercicio da fun@o ou de desa- 
cat0 ao Tribunal ou a seus Juizes, o Presidente comunicara o fato ao 
Ministerio Publico, fornecendo-lhe os elementos de que dispuser para a 
propositura da a ~ i i o  penal. 

Titulo II 
DA ESCOLA DA MAGISTRATURA 

Art. 83. A Escola da Magistratura sera dirigida por um Juiz em exercicio, 
eleito na mesma data em que se der a elei@o do Presidente, do Vice- 
Presidente, do Corregedor e do Vice-Corregedor e do Presidente da SEDI, 
com mandato coincidente com o dos membros da d i re~go do Tribunal, 
admitida a reeleiqgo. 

5 1" A organiza~go da Escola da Magistratura observara o disposto na Re- 
soluq2o Administrativa n" 8/96, de 26/09/96, emanada do 0rggo Especial, 
bem como outras normas do mesmo 0rg20, em especial o Ato nV895,  de 
0611 0197, Estatuto da EmatraIRJ. 
5 2" A EmatraIRJ podera aprovar seu proprio Regimento Interno, ou 
altera-lo quando necessario,desde que niio contrarie as normas que 
a instituiram. 
( Texto corrigidopela Erratapublicada na Se@o 11, pag. 187do D. 0. de 1 7.10.02) 



Titulo Ill 
DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 

Art. 84. Nas Sessdes dos 0rgios Colegiados deste Tribunal atuao Ministerio 
Publico do Trabalho, na forma da Lei. 

Art. 85. Ao Ministerio Publico do Trabalho serio remetidos processos para 
parecer, nas seguintes hipoteses: 

I -obrigatoriamente, quandofor parte pessoajuridicadedireito publico, Estado 
estrangeiro ou Organism0 international; 
II - facultativamente, por iniciativa do Relator, ao receber os autos a ele distri- 
buidos e nos quais aquele 0rggo deva manifestar-se; 
Ill - por iniciativado Ministerio Publico do Trabalho, quando entender existente 
interesse publico que justifique a sua interven~io; 
IV - por determinaqio legal, os mandados de seguranGa em grau originario, os 
habeas corpus, os conflitos de cornpetencia, as a@es rescisorias, os dissidios 
coletivos originarios, caso n i o  exarado parecer na instruqio, e aqueles em que 
forem parte os incapazes e menores, na conformidade da Legislaqio especifica. 



PARTE II 

Titulo I 
DISPOSICOES GERAIS 

Capitulo I 
DA DISTRIBUICAO E CLASSIFICACAO 

Art. 86. 0 s  processos, no Tribunal, serio distribuidos pelo Presidente por 
classes, tendo cada uma designacio distinta e numeracio segundo a ordem 
em que apresentados nos casos de cornpetencia do Tribunal Pleno, do 0 r g i o  
Especial, das Se~6es  Especializadas e das Turmas. 

5 1% As classes de que trata o caput se dividirio em: 

1 - ac io  anulatoria - AA; 
2 - a@io cautelar - AC; 
3 - a@o civil publica - ACP; 
4 - a@o declaratoria - AD; 
5 - a@o rescisoria - AR; 
6 - agravo de instrumento nas V.T. - Al; 
7 - agravo de instrumento em recurso ordinario - AIRO; 
8 - agravo de instrumento em recurso de revista - AIRR; 
9 - agravo de peticio - AP; 
10 - agravo regimental - AREG; 
11 - aplicacCio de penalidades - APN; 
12 - a rg i i i ~ i o  de inconstitucionalidade - AIN; 
13 - carta de sentenca - CS; 
14 - conflito de cornpetencia - CC; 



15 - dissidio coletivo - DC; 
16 - embargos de declaraqgo - ED; 
17 - habeas corpus - HC; 
18 - impediment0 - IM; 
19 - mandado de seguranqa - MS; 
20 - oposiqgo - 0 ;  
21 - pedido de providencia - PP; 
22 - pedidos de extensgo - PE; 
23 - pedido de revisgo do valor de a l~ada  - PR; 
24 - precatorio - P; 
25 - processo administrativo - PA; 
26 - processos inominados e outros ngo catalogados especificamente - PI; 
27 - protest0 judicial - PJ; 
28 - reclamaqgo correicional - RC; 
29 - recurso ordinario - RO; 
30 - recurso em processo administrativo - RPA; 
31 - recursos em processo sumarissimo - RRPS; 
32 - representaqgo - RPS 
33 - revisgo de dissidio coletivo - RDC; 
34 - suspeiqgo - SU; 

3 P .  Na duvida sobre a correta classificaq~o e no ajuizamento de aqio ou de 
interposiqgo de recursos ngo previstos no elenco deste artigo, o registro e a 
autua~go sergo feitos de acordo com a classificaq80 que Ihe for dada pelo 
Presidente do Tribunal. 

Art. 87. N5o participara da distribuiqgo de processos, em qualquer orggo 
judicante que integre: 

I - o ocupante de cargo de direqgo ou aquele que o estiver exercendo; 
II - o Diretor da Escola de Magistratura. 



111 - o Juiz, nos sessenta dias que antecederem a aposentadoria compulsoria 
ou a partir da data em que a houver requerido. 
IV - o Juiz nos cinco dias que antecederem o inicio do gozo de suas ferias. 
V - o Juiz que estiver em gozo de l icen~a ou ferias, durante seu curso. 
VI- os Juizes examinadores das Bancas de Concurso para Juiz Substituto, 
durante a elabora~io e a correqio das respectivas provas. 
VII -0 Juizenquantoestiverdesignado paraatuar como Assessor do Presidente. 
VIII - os Juizes eleitos para compor a nova direqio do Tribunal no periodo de 
sessenta dias anteriores a epoca da posse; 

Art. 88. A distribuiqgo sera automatica, diariamente, mediante sorteio presi- 
dido pelo Presidente do Tribunal. 

Paragrafo unico. Sergo compensados os processos recebidos na distribui- 
~ i o  acima prevista com aqueles distribuidos aos Juizes que funcionarem no 
0rggo Especial e nas Se~des  Especializadas, salvo os agravos regimentais, 
os processos incidentes e os embargos de declaraG30. 

Art. 89. Distribuidos, os autos serio remetidos, em 72 horas, a conclusio 
do Relator, e ao Revisor,quando existir, em igual prazo, quando por 
aquele devolvidos. 

Art. 90. No Pleno, no 0 rg io  Especial, nas Seqdes Especializadas e nas 
Turmas, em caso de impediment0 ou suspei~ io  do relator, procedera o Pre- 
sidente do Tribunal a nova distribuiqio. 

Art. 91. 0 s  mandados de seguranCa, os habeas corpus e as aqdes cautelares 
serio distribuidos no mesmo ato em que despachada sua peti@o illlcial. 

Art. 92. No periodo correspondente aosferiados previstos no art. 62 da Lei n' 
5.01 0166, n&o havera distribuiqio de processos, salvo quando se  tratar de 
dissidios coletivos, mandados de seguranqa, habeas corpus e a ~ d e s  
cautelares, cabendo ao Presidente do Tribunal decidir os pedidos liminares, 
na conformidade do inc. Vlll do art. 25 deste Regimento. 



Art. 93. 0 s  processos distribuidos permanecergo vinculados aos relatores, 
independentemente da aposi~go de visto, troca de Seqiio Especializada ou de 
Turma ou posse em cargo de direqi3o do Tribunal. 

§ 1 Y Finda a convoca@io, os processos pendentes de julgamento permane- 
ceri3o vinculados ao Juiz convocado e seri3o julgados em uma so sessiio, 
dentro dos trinta dias seguintes ao termino da convoca~i30. 
9 2" Na hipotese de l icen~a de qualquer natureza por prazo inferior a trinta 
dias, o Juiz licenciado devera submeter a consideraqiio do Presidente do 
Tribunal os processos que exigem tramitaSi30 urgente (habeas corpus, man- 
dados de seguranSa, a ~ 6 e s  cautelares e dissidios coletivos), o qua1 podera 
determinar a sua redistribuiciio. 

Art. 94. Na hipotese de licenca medica de Juiz por prazo superior a trinta 
dias, os autos seriio redistribuidos entre os demais componentes do orggo, 
mediante compensa~go. 

Paragrafo unicy. Para efeito da designagiio de novo relator para processos 
ja distribuidos, observar-se-go as normas referentes a sucessiio dos Juizes 
afastados definitiva ou temporariamente do Tribunal. 

Art. 95. Ocorrendo afastamento definitivo de Juiz, os processos a ele distribuidos, 
com ou sem visto, passari30 a cornpetencia do Juiz convocado para o substituir. 

Capitulo II 
DISPOSICOES ESPECIAIS 

Art. 96. Sempre que o process0 tenha sido julgado por qualquer dos orgi3os 
colegiados do Tribunal e retorne para nova aprecia~iio, sera encaminhado ao 
mesmo orgiio julgador e sera distribuido a um relator ti30 logo recebido no 
Tribunal, a ele competindo enviar os autos ao Ministerio Publico do Trabalho 
antes de apor o seu "visto", observado o art. 85. 

Paragrafo unico. 0 s  feitos que retornarem ao Tribunal para julgamento apos 



terem baixado a primeira instGncia, por forqa de decisiio regional, para que 
fosse proferida nova sentenqa seriio de imediato encaminhados ao orgiio 
julgador competente e ao relator, designado na forma do caput. 

Art. 97. 0 s  agravos regimentais interpostos contra despacho do relator, 
na hipotese de seu afastamento temporario ou definitivo, seriio conclusos, 
conforme o caso, ao Juiz que o estiver substituindo ou ao nomeado para 
ocupar a vaga. 

Art. 98. As aqaes rescisorias originarias seriio distribuidas entre os compo- 
nentes do colegiado competente para o julgamento, excluido o Juiz que haja 
sido o relator ou o redator designado do acordiio rescindendo. 

Art. 99. 0 s  embargos de declaraqiio seriio conclusos ao relator sorteado ou 
ao redator designado. Se ausentes definitivamente, o process0 sera encami- 
nhado ao primeiro Juiz que o acompanhou no voto. 

Capitulo I l l  
DOS PRAZOS 

Art. 100. 0 s  prazos seriio regulados pela legislaqiio trabalhista e, 
subsidiariamente, pelas normas processuais comuns. 

Art. 101. 0 prazo para interposiqiio de recurso em materia administrativa e 
de trinta dias. 

Art. 102. 0 prazo para interposiqiio de agravo regimental, regulado neste 
Regimento, e de oito dias. 

Capitulo IV 
DAS PAUTAS 

Art. 103. 0 s  processos que aguardam julgamento seriio incluidos em pauta, 
observada a data de sua devoluqiio a Secretaria para este fim. 



Paragrafo unico. A ordenaqgo dos processos na pauta obedecera a numera~go 
correspondente a cada classe. 

Art. 104. Dar-se-a preferencia na inclusgo em pautaaos processos ou a~des :  

I - que exijam, pela sua natureza, t ramita~io urgente; 
II - nos quais o relator ou o revisor venham a se afastar temporaria ou defini- 
tivamente do Tribunal; 
111 - nos quais o relator ou o revisor estejam em vias de deixar ou ja tenham 
deixado de integrar o Colegiado competente para o julgamento do feito; 
IV - nos quais haja requerimento da parte, devidamente justificado, deferido 
pelo relator. 
V - onde haja parte com idade superior a 65 anos ou pacientes portadores de 
doen~as graves, devidamente comprovadas. 

Art. 105. Nenhum process0 podera ser incluido em pauta sem que dele cons- 
te o visto do relator e o do revisor, se houver. 

Art. 106. 0 s  processos que versem sobre a mesma materia juridica, ainda 
que apresentem aspectos peculiares, podem ser ordenados em pautadirigida 
e julgados conjuntamente. 

Art. 107. A pauta de julgamento sera publicada no Diario Oficial ate a 
antevespera da sessgo. 

Paragrafo unico. E dispensadaapublica@o, para inclusgo em pauta, do habeas 
corpus, homologa~go de acordo, conflitos de cornpetencia, processos e apli- 
ca@o de penalidades, assuntos de interesse da Justi~a do Trabalho, agravos 
de instrumento, embargos de declara~go e agravos regimentais. 

Art. 108. 0 s  processos que ngo tiverem sido julgados na sessgo permane- 
cergo em pauta, independentemente de nova publicaq80, com preferencia 
sobre os demais. 



Art. 109. A organiza~iio das pautas dos orgiios judicantes do Tribunal com- 
pete aos respectivos Presidentes. 

Capitulo V 

Art. 11 0. As decisdes proclamadas nas sessdes seriio certificadas nos au- 
tos pelo secretario do orgiio julgador, devendo constar da certidiio: 

I - o orgiio julgador; 
II - a identifica~iio e o numero do processo; 
111 - a data de realiza~iio da sessiio; 
IV - o nome do Juiz que presidiu a sessiio de julgamento; 
V - o nome do membro do Ministerio Publico do Trabalho presente a sessgo; 
VI - o nome dos Juizes que participaram do julgamento, consignadas as 
condi~des de relator, revisor, se houver, e, se for o caso, do Juiz impedido ou 
suspeito e do Juiz convocado; 
VII - o nome das partes e o dos advogados que usaram da palavra; 
VIII - asuspensiio do julgamento em virtude de adiamento para reexame da 
materia pelo relator ou pelo revisor; por pedido de vista regimental ou 
formulado pelo Ministerio Publico do Trabalho; por motivo relevante ou por 
conversiio do julgamento em diligencia, com registro dos votos ja proferi- 
dos e designa~iio da data para o seu prosseguimento; 
IX - quando se tratar de sessiio de Turma, a suspensiio do julgamento em 
raziio da ocorrencia de empate na vota~iio, com registro dos votos ja profe- 
ridos e designa~iio da data para o seu prosseguimento; 
X - a conclusiio do julgamento com a indica~iio dos votos vencidos e vencedores; 
XI - a designa~iio do Juiz redator do acordiio, na hipotese de niio prevalecer 
o voto do relator do feito. 

Art. 11 1. Redigira o acordiio o relator. Se vencido, o revisor, quando hou- 
ver; vencidos ambos, o Juiz que primeiro tenha votado nos termos da 
conclusiio vencedora. 



§ 1 Y Na decisgo em que houver desempate, se este ngo versar sobre toda a 
materiasubmetidaao Colegiado, caberaao relator ou ao revisor lavrar o acordgo; 
se vencidos ambos, ao Juiz cujo voto tenha prevalecido no julgamento. 
§ 29. 0 relator vencido fornecera o relatorio feito em sessBo ao Juiz que for 
designado para a reda~go do acordgo. 
§ 3" Facultado ao Juiz, que assim o desejar, requerer na mesma sessgo a 
justificativa de voto ou a declara~io de voto convergente. 

Art. 112. Cumprido o procedimento previsto no artigo 11 0 ,  os autos serge 
encaminhados pela Secretaria do orggo julgador ao gabinete do Juiz 
redator do acordio. 

Art. 113. 0 s  acordgos do Tribunal Pleno, do 0rggo Especial, das Se~des  
Especializadas e das Turmas devergo ser complementados com a datilogra- 
fia de lauda de imprensa, que devera conter a identifica~go do processo, nome 
das partes e dos advogados e parte dispositiva da decisgo. 

Art. 11 4. 0 s  acordiossergo assinados pelo Juiz que o lavrar e por aquele que 
presidiu a sessgo de julgamento, e, ainda, pelo Ministerio Pljblico do Trabalho. 

Art. 11 5. Nos processos de cornpetencia das Turmas e das S e ~ d e s  
Especializadas, datilografado o acordgo e colhidas as necessarias assinatu- 
ras, o gabinete do Juiz redator providenciara a sua publica@o. 

Paragrafo unico. 0 gabinete do Juiz redator fara a juntada do acordgo aos 
autos e, apos certificar a regularidade da publica$io, os remetera a Se@o 
Judiciaria, encaminhando uma copiado acordgo a Se@o de AcordBos e outra 
ao Ministerio Publico do Trabalho, quando for o caso. 

Art. 11 6. A publica@o dos acordgos pertinentes a processos de cornpeten- 
cia do Tribunal Pleno e do 0rggo Especial incumbe a respectiva Secretaria. 

$j 19. lncumbe a Secretaria do Tribunal colher as assinaturas indispensaveis 
a publica@o do acordgo, com exce~go das referentes ao Juiz redator e ao 
Juiz que requereu juntada de voto. 



5 2" Feita a publ ica~io, a Secretaria procedera a juntada do acordgo corres- 
pondente, certificando nos autos. 

Art. 11 7. Observar-se-a, para a assinatura dos acordios, nos processos de 
competencia do d rg io  Especial e Se~des Especializadas, quando ausente o 
Juiz que presidiu a sessio, o criterio de substitui~io dos membros da dire~go 
do Tribunal, respeitada a exigencia relativa a participa~io no julgamento. 

Paragrafo unico. N i o  mais se achando em exercicio ou estando afastado por 
prazo superior a trinta dias o Juiz redator do acordio, sera designado para a 
assinatura o revisor, quando houver, se vencido este, o primeiro juiz que, apos 
o redator, tenha acompanhado a tese vencedora. 

Art. 11 8. Constari%o do Acordio: 

I - a especie, o numero do feito, os nomes das partes, a exposiqio dos fatos 
ou a remiss20 ao relatorio em que foram expostos osfundamentos dadecisio 
e as suas conclusdes, discriminando-se, se for o caso, as questdes prelimi- 
nares ou prejudiciais apreciadas no julgamento e consignando-se a eventual 
existencia de votos vencidos, com ind ica~io  sucinta da respectiva conclusio; 
II - o relatorio, que contera os nomes das partes, o resumo do pedido e da 
defesa, bem assim o registro das principais ocorr6ncias havidas no 
andamento do processo; 
1 1 1  - os fundamentos em que baseada a decisio; 
IV - o dispositivo no qgal sejam resolvidas as questdes submetidas ao Tribunal. 

Titulo I1 
DA JURISPRUDENCIA 

Capitulo I 
DA UNIFORMIZACAO DA JURISPRUDENCIA 

Art. 11 9. A uniformiza~io da Jurisprudencia sera disciplinada, se argiiida por 
qualquer Juiz ao proferir o voto no Tribunal Pleno, no d rg io  Especial e nas 
Turmas,pelo disposto no art. 476 ate o paragrafo unico do art. 479 do CPC. 



Capitulo II 
DA SOMULA 

Art. 120. Havendo proposta fundamentada, firmada por mais de vinte Juizes 
da Corte, de edi~go, revisgo ou cancelamento de sumula, o Presidente do 
Tribunal a submetera a aprecia~go do 0rgiio Especial. 

Art. 121. Do projeto de ed i~go ,  revisgo ou cancelamento de sumula cons- 
targo, alem do oficio de encaminhamento ao Presidente do Tribunal, a 
sugestgo, fundamentada, do texto novo, do texto revisto ou do cancela- 
mento da sumula, bem como copias dos acordgos precedentes e legis- 
la@o pertinente. 

Art. 122. 0 projeto de ediqgo de sumula devera estar fundamentado em: 

a) tres acord8os da §e@o Especializada em Dissidios lndividuais reveladores 
de unanimidade em torno da tese; 
b) cinco acordEiosdaSe@io Especializadaem Dissidios Individuais prolatados 
por maioria simples; 
c) quinze acordgos de cinco Turmas do Tribunal, sendo tres de cada 
prolatados por unanimidade; 
d) dois acord8os de cada uma das Turmas do Tribunal prolatados por 
maioria simples. 

5 1" Existindo materia ja decidida por Colegiado do Tribunal e revestida 
de relevante interesse publico, podera qualquer dos orggos judicantes da 
Corte, o Ministerio Publico do Trabalho, o Conselho Sectional da Ordem 
dos Advogados do Brasil ou Federaqgo Sindical com base territorial no 
Estado do Rio de Janeiro suscitar ou requerer ao Presidente do Tribunal 
a aprecia~go pelo 0rggo Especial de proposta de ed i~go ,  revisgo ou 
cancelamento de sumula. 
§ 2" Nessa hipotese, dispensados os pressupostos das alineas a a d deste 
artigo, sera deliberada preliminarmente, por maioria absoluta dos votos, a 
conveniencia e a oportunidade da manifesta~go do 0 rg io  Especial. 



Art. 123. A aprova~go da proposta de edi~go, revisgo ou cancelamento de 
sumula exige a maioria absoluta dos membros efetivos. 

§ 1" As sumulas, datadas e numeradas, sergo publicadas tr6s vezes 
consecutivas no Diario Oficial, observado o mesmo procedimento no 
seu cancelamento. 
§ 2" 0 s  verbetes cancelados ou alterados guardargo a respectiva nu- 
mera~80,  com a nota correspondente, tomando novos numeros os que 
forem modificados. 

Art. 124. A c i ta~i io da sumula pelo numero correspondente dispensara, pe- 
rante o Tribunal, a referencia a outros julgados no mesmo sentido. 

Capitulo Ill 
DOS PRECEDENTES NORMATIVOS 

Art. 125. A proposta de ediqgo, revisgo ou cancelamento de precedente 
normativo, firmadapor noveou mais Juizesda Se@o Especializadaem Dissidios 
Coletivos, sera submetida pelo Presidente do Tribunal a apreciaqgo da Seqgo. 

Art. 126. A proposta devera estar fundamentada em: 
a) tr6s acordgos da Se@o Especializada em Dissidios Coletivos reveladores 
da unanimidade em torno da tese, desde que presentes nos julgamentos pelo 
menos nove Juizes integrantes da composic$io efetiva do orggo; 
b) cinco acordgos da Se@o Especializada em Dissidios Coletivos prolatados 
por maioria simples, desde que presentes nos julgamentos pelo menos nove 
Juizes integrantes da composiqgo efetiva do orggo. 

Art. 127. A aprovaqBo da proposta de ado~go, revisgo ou cancelamento de 
precedente normativo exige o voto da maioria absoluta dos integrantes da 
Se@o Especializada. 

Art. 128. A decisgo da Se@o Especializada em Dissidios Coletivos que adotar, 
rever ou cancelar precedente normativo sera submetida ao 0rggo Especial. 



Paragrafo unico. Apos a decisgo da Seqgo Especializada de revisgo ou de 
cancelamento de precedente , o verbete tera a sua ap l ica~io  suspensa ate 
deliberaqgo do 0rggo Especial. 

Art. 129. ~provadaasuaadoq~o p e l o ~ r g i o  Especial, o Precedente Normativo, 
datado e numerado, sera publicado tres vezes consecutivas no Diario Oficial, 
observado o mesmo procedimento nas hipoteses de revisgo e cancelamento. 

Paragrafo unico. Quando aprovada proposta de ado~go ou revisgo, o novo 
verbete passara acompor a jurisprudencia da Seqgo, tendo aplicaqgo imediata. 

Titulo Ill 
DAS SESSOES 

Capitulo I 
DISPOSI~OES GERAIS 

Art. 130. As sessdes do Tribunal Pleno, do 0rggo Especial, das Se~6es  
Especializadas e das Turmas realizar-se-20 em dias uteis, por convocaqgo 
de seus Presidentes, observada a previa divulga~go da pauta aos integrantes 
do orggo e publicaCZo no Diario Oficial, no prazo previsto neste Regimento. 

Art. 131. As Turmas e as Seqdes Especializadas reunir-se-Zo ordinaria- 
mente nos dias previamente designados e extraordinariamente, sempre 
que necessario, a criterio de seus Presidentes. 0 s  demais orgZos desta 
Corte reunir-se-30 quando convocados, observada a divulgaqgo previa 
regimentalmente exigida. 

§ 1" Nenhum Juiz se eximira de estar presente as sessdes dos orggos que 
integra, ressalvadas as hipoteses de ferias, l icen~as concedidas ou afasta- 
mentos autorizados. 
§ 2" Na hora designada para o inicio da sessgo, todos os Juizes componen- 
tes do 6rgZo devergo estar presentes. 
§ 3" 0 s  Juizes n i o  se ausentargo antes do termino da sessgo. 0 afasta- 



mento momentiineo do recinto so se dara com a vhnia do Presidente. 
§ 4" Havendo pedido de liminar e certificado nos autos pelo gabinete do 
Relator que ele se encontra em gozo de ferias ou l icen~a, podera o Presidente 
do Tribunal redistribuir o process0 na forma do artigo 116 da LOMAN. 

Art. 132. As sessdes dos org2os colegiados do Tribunal s2o publicas, salvo 
nas hipoteses previstas em lei. 

Art. 133. 0 membro do Ministerio Publico do Trabalho, quando participar das 
sessdes, tomara lugar a direita do Presidente. 

Art. 134. Nas sessdes dos orggos colegiados, seu Presidente tem assento 
ao centro da mesa. 

§ 1" Quando participar da sessgo, na condiqgo de integrante da administra- 
$50 do Tribunal, o Vice-Presidente ocupara a primeira cadeira do plenario a 
direita do Presidente; o Corregedor, a da esquerda; e o Vice-Corregedor, a 
primeira ao lado do Vice-Presidente. 
§ 2" 0 s  Juizes tomargo assento pelo criterio de antiguidade. 

Art. 135. 0 Juiz convocado ocupara nas sess6es das Turmas e das Se~6es  
Especializadas o lugar imediatamente apos o Juiz mais modern0 ou apos o 
Juiz por ultimo convocado. 

Art. 136. Nas sess6es dos org2os judicantes do Tribunal, os trabalhos obe- 
decergo a seguinte ordem: 

I - verifica$?io do numero de Juizes presentes; 
II - discuss20 e aprova~go da ata da sessiio anterior, cuja copia devera ter sido 
entregue a cada Juiz com antecedhncia minima de quarenta e oito horas; 
111 - indica~des e propostas; 
IV - julgamento dos processos. 

Art. 137. 0 s  processos conexos poder2o ser objeto de um so julgamento. 



Paragrafo unico. Se houver mais de um relator, os relatorios sergo feitos 
sucessivamente, antes do debate e julgamento. 

Art. 138. Podem ser julgados conjuntamente os processos que versarem 
sobre a mesma questgo juridica, ainda que apresentem peculiaridades. 

Paragrafo unico. Na hipotese deste artigo, os relatorios sucessivos reportar- 
se-go ao anterior, indicando as peculiaridades do caso. 

Art. 139. NZo havendo numero para delibera~go, aguardar-se-a por vinte mi- 
nutos a f o rma~ io  de quorum. Decorrido este prazo e persistindo a falta de 
numero, sera encerrada a sessgo, com registro em ata. 

Art. 140. 0 s  processos sergo submetidos a julgamento na ordem da pauta, 
independentemente do comparecimento das partes ou de seus advogados, 
ressalvadas as preferencias: 

I - do Juiz que tenha comparecido apenas para o julgamento dos processos 
aos quais esteja vinculado. Se superior a tres o numero de processos, alter- 
nar-se-a para cada grupo de tres um processo da preferencia prevista no art. 
144 deste Regimento; 
II - de julgamento de mandado de seguranSa e habeas corpus; 
Ill- de processos remanescentes das pautas anteriores. 

Paragrafo unico. Havendo acumulo de processos pendentes de julga- 
mento, podera o 6rgBo julgador marcar o prosseguimento da sessgo 
para outro dia, considerando-se intimados os interessados mediante o 
anuncio dessa deliberaqso. 

Art. 141. 0 s  advogados que ocuparem a tribuna devergo usar vestes talares 
em modelo aprovado pelo 0rgZio Especial. 

Art. 142. Na hipotese de conversZio do julgamento em diligencia, o processo 
retirado da pauta a ela retornara, com preferkncia, assim que ultimada a 
diligencia, com nova publicaq80. 



Paragrafo unico. Nos demais casos de adiamento mencionados no inc. Vlll 
do art. 11 0, o process0 devera ser incluido na pauta subsequente. 

Art. 143. Findo o relatorio e depois de ter sobre ele falado o revisor, se houver, 
dara o Presidente a palavra, sucessivamente, as partes ou a seus represen- 
tantes legais, por dez minutos, para sustenta$io oral das respectivas raz6es. 

Art. 144. As preferhcias nos julgamentos solicitadas pelos advogados se- 
r3o registradas em livro proprio ate o inicio da Sess3o e ser3o concedidas 
segundo a prioridade dos requerimentos dos advogados inscritos em 
seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil que n3o a do Rio de Janeiro 
e dos vindos de municipios localizados fora da sede do Tribunal, seguindo-se 
quanto aos demais a ordem do registro no livro. 

Art. 145. 0 requerimento de preferi5nciaformulado por um mesmo advogado 
em rela~30 a mais de trgs processos podera ser deferido de forma alternada, 
considerados os pedidos manifestados pelos demais advogados. 

Art. 146. 0 pedido de adiamento de julgamento deve ser dirigido ao relator, por 
intermedio da Presidencia, no inicio dasess3o. Na ausenciade umadas partes, 
o pedido so sera atendido, em cqrater excepcional, se devidamente justificado. 

Art. 147. Sem mandato nos autos, o advogado n3o podera sustentar oral- 
mente, salvo motivo relevante que justifique a apresenta~ao posterior do 
respectivo instrumento. 

5 1" Falara em primeiro lugar o autor, recorrente, peticionario ou jmpetrante 
e, apos, o reu, recorrido ou impetrado. Ainda que argiiida preliminar ou pre- 
judicial, a sustenta~30 oral sera feita de uma so vez. 
§ 2" Se houver litisconsortes representados por mais de um advogado, o 
temposeradistribuido, proporcionalmente, entre eles, podendooorg3ojulgador, 
ante a relevhcia da materia, prorrogar o tempo ate o maximo de vinte minutos. 
§ 3" N3o havera sustenta~30 oral em embargos de declara~30, conflitos de 
cornpetencia, argui~i io de suspei~3o e nos agravos, salvo em agravos regi- 



mentais interpostos contra despacho do relator, no qua1 foi indeferido, 
liminarmente, mandado de seguranGa, medida cautelar ou a ~ i o  rescisoria. 

Art. 148. 0 membro do Ministerio Publico do Trabalho podera usarda palavra, 
na forma da lei, ou quando solicitado a faze-lo por algum dos Juizes. 

Art. 149. A v o t a ~ i o  sera iniciada com o voto do relator, seguindo-se o do 
revisor, se houver, o do Vice-Presidente, o do Corregedor, o do Vice-Corregedor 
e o dos demais Juizes, a partir do revisor, na ordem de antiguidade. 

Art. 150. Ao relator e ao revisor, apos proferirem seu voto, cabera o uso da 
palavra para esclarecimento de fato, se o entenderem necessario ou por 
solicita$iio formulada por outro Juiz, na oportunidade em que votar. 

Art. 151. NocursodojuIgamento, efacultado aosadvogados, mediantevenia, 
ponderar questdes de fato pertinentes ao tema em debate. 

Art. 152. Nenhum Juiz fara uso da palavra sem a previa solicita$io ao Presi- 
dente, nem interrompera quem estiver no uso dela. 

Art. 153. N i o  participara de julgamento iniciado em outra sessio o Juiz que 
n i o  tenha assistido ao relatorio ou aos debates, salvo quando, n i o  tendo 
havido sustenta~io oral, se der por esclarecido. 

Art. 154. Cada Juiz tera o tempo que se fizer necessario para proferir o seu 
voto, apos o qua1 so podera fazer uso da palavra se desejar retifica-lo, na 
forma do art. 156, deste Regimento, ou se for nominalmente referido. 

Art. 155. As questdes preliminares serio julgadas antes do merito, deste n i o  
se conhecendo se incompativel com a decisio adotada. 

3 1" Na hipotese de haver no mesmo process0 varios recursos com prelimi- 
nares distintas, aqueles serio examinados separadamente e estas sucessi- 
vamente, na ordem ditada pela prejudicialidade. 



3 2" Rejeitada a preliminar, ou se ela for compativel com o exame do merito, 
seguir-se-80 julgamento da materia principal, devendo sobre esta pronunciar- 
se os Juizes vencidos nas preliminares. 

Art. 156. 0 Juiz podera modificar o voto antes de proclamada a decisgo. 

Paragrafo unico. Proclamada a decisgo, n8o podera ser feita apreciaqio ou 
critica sobre a conclus~o adotada. 

Art. 157. As decisdes sera0 tomadas pela maioria de votos, salvo nas hipo- 
' teses em que haja exigencia de quorum qualificado. 

Paragrafo unico. Se nenhum Juiz divergir do relator, o Presidente adotara a 
votaqgo simbolica. 

Art. 158. Quando as proposi~des divergirem, mas varias delas apresen- 
tarem ponto em comum, devergo ser somados os votos dessas corren- 
tes, no que coincidirem. Permanecendo a divergencia, sem possibilida- 
de de qualquer soma, sergo as questdes submetidas ao pronunciamento 
de todos os julgadores, duas a duas, eliminando-se, sucessivamente, as 
que tiverem menor votaqgo e prevalecendo a que reunir, por ultimo, a 
maioria de votos. 

Art. 159. 0 s  Juizes podergo pedir vista dos autos na oportunidade em 
que votarem. 

3 1 " Caso se trate de pedido de vista em mesa, far-se-a o julgamento na mesma 
sessgo, ti30 logo o Juiz que a requereu se declare habilitado a proferir o voto. 
3 2" NZo se tratando de pedido de vista em mesa, ficara adiado o julgamento 
ate a sessgo seguinte ou a primeira em que comparecer o Juiz que houver 
solicitado a vista. 
3 3" Se dois ou mais Juizes pedirem vista do mesmo processo, o julgamento 
sera adiado, de mod0 que a cada um seja facultado o estudo dos autos durante 
igual prazo, devendo o ultimo, findo esse prazo, restituir os autos a Secretaria. 



5 4% 0 pedido de vista formulado por um ou mais Juizes ngo impede que os 
demais profiram seus votos, desde que se declarem habilitados. 
§ 5" Na sessgo designada, caso o Juiz que formulou o requerimento ngo 
esteja presente ou declare n&o estar habilitado a votar, sera novamente 
certificado nos autos o adiamento, com designaqgo da sessgo subseqiiente 
para o prosseguimento. 
§ 6" Ocorrendo a hipotese prevista no paragrafo anterior, caso o Juiz que 
requereu a vista ngo esteja presente a sessgo, incumbe ao Presidente do 
Colegiado requisitar os autos ao Gabinete, prosseguindo-se o julgamento do 
feito, desconsiderado o pedido de vista formulado. 
5 7" 0 s  pedidos de vista formulados por Juiz afastado em definitivo do Tri- 
bunal ou por period0 superior a trinta dias sergo desconsiderados e o julga- 
mento prosseguira, observados os votos ja proferidos. 
§ 88. 0 julgamento que houver sido suspenso ou adiado com pedido de vista 
prosseguira com preferencia sobre os demais, sem vincula@o quanto a 
Presidencia, exigindo-se, na forrna~go do quorum, a presenqa do relator e do 
revisor, se houver, salvo se ja tiverem votado sobre toda a materia sujeita a 
aprecia~go do Colegiado. 

Art. 160. Findo o julgamento, o Presidente proclamara a decisgo e designara 
o Juiz redator do acordgo. 

Art. 161. As atas das sess6es sergo lavradas pelos respectivos secretarios 
e nelas sera resumido com clareza o quanto se haja passado na sessgo, 
devendo conter: 

I - o dia, mes, ano e hora da abertura da sessgo; 
II - o nome do Presidente ou Juiz que fizer suas vezes; 
Ill - os nomes dos Juizes presentes e o do membro do Ministerio Publico 
do Trabalho; 
IV - sumaria noticia do expediente, mencionando-se a natureza dos proces- 
SOS, recursos, os nomes das partes, a decisgo prolatada, se ungnime ou por 
maioria, e se houve sustenta~50 oral. 



Capitulo II 
DAS SESSOES SOLENES 

Art. 162. 0 Tribunal Pleno reunir-se-a em sessiio solene para: 

I - dar posse ao Presidente, ao Vice-Presidente, ao Corregedor, ao Vice- 
Corregedor, ao Presidente da SEDl e ao Diretor da Escola da Magistratura; 
II - celebrar acontecimento de alta relevhcia, quando convocado por delibe- 
r a ~ i i o  do Presidente da Corte; 
111 - quando assim especialmente convocadas a requerimento de dois t e r~os  
dos Juizes do Tribunal. 

Art. 163. 0 cerimonial das sessdes solenes sera regulado por ato do 
Presidente do Tribunal. 

Capitulo Ill 
DAS SESSOES DO TRIBUNAL PLENO, DO ORGAO ESPECIAL 

E DAS SECOES ESPECIALIZADAS 

Art. 164. Quando se tratar de materia administrativa trazida pelo Presidente 
a considera~iio do Tribunal e quando n2o impedido, votara ele em primeiro 
lugar, corn voto de qualidade. 

5 1 ? Nas declaragdes de inconstitucionalidade de lei e em materia administrativa, 
salvo quando se tratar de recurso contra decisiio sua, o Presidente votara com os 
demais Juizes, fazendo-o apos o relator ou, quando for o caso, apos o revisor; 
5 P .  Nos Agravos Regimentais, a vota~i io processar-se-a segundo a ordem 
de antigiiidade dos Juizes que se seguirem ao relator. 

Art. 165. No julgamento de recurso contra ato ou decisiio do Presidente 



do Tribunal ou do Corregedor, ocorrendo empate, prevalecera o ato ou a 
decisiio recorrida. 

Art. 166. Em caso de empate no Tribunal Pleno, no brgiio Especial e nas 
Se~6es  Especializadas, votara o seu Presidente, limitado o seu voto a uma 
das correntes em divergencia. 

Art. 167. 0 voto do Presidente proferido nas Sess6es do Pleno, do 0rgBo 
Especial ou das Seqdes Especializadas prevalecera em caso de empate. 

Art. 168. 0 quorum minimo para deliberaqiio do brgiio Especial e de dois 
te r~os  de seus membros, incluido entre estes o Presidente. 

5 1% Para forma~iio do quorum minimo do brgiio Especial seriio convocados 
os Juizes que niio o integrarem, respeitada a antiguidade. 
5 2:. Para deliberar sobre materia administrativa, incidentes de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, incidentes de uniformiza~iio de 
jurisprudencia, ediqiio, revisiio ou cancelamento de enunciado e precedente 
normativo, deveriio estar presentes, no minimo, dez dos Juizes titulares do 
brgiio Especial, suprindo-se as ausencias por convoca@o. 
5 3" Somente pelo voto de dois ter~os de seus membros incluido entre estes 
o Presidente, poderiio seraprovados Emendas Regimentais e Atos Regimentais. 

Art. 169.0 quorum minimo para o funcionamento da Se@o Especializada em 
Dissidios Coletivos e de oito Juizes e da Seqiio Especializada em Dissidios 
lndividuais e de dez Juizes, incluidos nestes os seus Presidentes. 

Paragrafo unico. Para formaqiio do quorum minimo das Seqbes 
Especializadas, seriio convocados os Juizes que niio as integrarem, e se nBo 
os houver os Juizes Titulares de Varas convocados pelo Presidente do Tribu- 
nal, em ambos os casos, respeitada a antiguidade. 



Capitulo IV 
DAS SESSOES DAS TURMAS 

Art. 170. Em sua ausencia, o Presidente da Turma sera substituido pelo Juiz 
mais antigo presente ao julgamento, admitida a acumula$io. 

Art. 171. Ngo poderio ter assento na mesma Turma cenjuge, parentes con- 
sangiiineos ou afins, em linha reta ou colateral, ate o terceiro grau. 

Art. 172. 0 Presidente, ou aquele que estiver exercendo a Presidencia, votara 
apos o relator e o revisor, se houver, salvo nos processos a que estiver vincu- 
lado como relator ou revisor. 

Art. 173. Ocorrendo empate na vota$Zio porque ausente um de seus inte- 
grantes, o julgamento sera adiado para a sessio seguinte e, persistindo a 
ausencia, se aplicara o criterio do paragrafo primeiro. 

§ 1% Quando o empate decorrer de impediment0 ou suspei$iio de algum 
dos integrantes do orgio, sera convocado para desempate o Juiz mais 
novo da Turma seguinte, excluido o seu Presidente ou aquele que o 
estiver substituindo. 
§ 2" Em qualquer caso, o voto de desempate limitar-se-a a uma das corren- 
tes em divergencia. 

Capitulo V 
DAS SESSOES ADMlNlSTRATlVAS E DE CONSELHO 

Art. 174. Por solicita$go do Presidente ou de um dos membros da Corte, 
desdequeaprovadapelamaioria, osdebatesem qualquerdosorgiosjudicantes 
do Tribunal tornar-se-20 sigilosos. 

Art. 175. A sessgo de conselho prosseguira no mesmo local, permanecen- 
do, alem dos Juizes, o membro do Ministerio Publico do Trabalho e, conforme 
o caso, o Secretario do Colegiado. 



Art. 176. Quando a sessiio de conselho tratar de materia administrativa, perma- 
neceriio na sala apenas os Juizes e o membro do Ministerio Publico do Trabalho. 

Art. 177. A proclamac;iio da materia deliberada em conselho sera publica, 
salvo nos casos de segredo de justi~a, quando sera feita na presenGa das 
partes e de seus advogados. 

Titulo IV 
DAS AUDIENCIAS 

Art. 178. Seriio publicas as audiencias: 

I - para distribui~iio dos feitos; 
II - para instru~iio de process0 da competencia originaria do Tribunal Pleno, do 
brgiio Especial, das Se~des  Especializadas e das Turmas. 

Art. 179. As sessaes do Tribunal Pleno, do 0rgao Especial, das Se~des  
Especializadas e das Turmas realizar-se-iio em dias uteis, previamente de- 
signadas atraves de publicaqiio no 0rgiio Oficial e alteraveis, em qualquer 
epoca, mediante comunica~iio aos interessados. 

Art. 1 80. Sera lavrada a ata da audiencia de instru~go, concilia@o e julgamento. 

Titulo V 
DOS PROCESSOS SOBRE COMPETENCIA 

Capitulo I 
DOS CONFLITOS DE COMPETENCIA E DE A T R ~ B U ~ ~ O E S  

Art. 181. 0 conflito de competencia podera ocorrer entre autoridades 
judiciarias, e o de atr ibui~aes entre autoridades judiciarias e entre estas 
e as administrativas. 

Art. 182. Dar-se-a o conflito nos casos previstos em lei. 



Art. 183. 0 conflito podera ser suscitado pela parte interessada, pelo Minis- 
terio Publico do Trabalho ou pelos orgiios colegiados do Tribunal. 

Art. 184. 0 processo de conflito sera autuado e distribuido, observadaacom- 
petencia dos orgiios judicantes do Tribunal. 

Art. 185. Podera o relator, de oficio ou a requerimento de qualquer das partes, 
determinar, quando o conflito for positivo, que seja sobrestado o processo e, 
no caso de conflito negativo, designar um dos orgiios envolvidos para resolver, 
em carater provisorio, as medidas urgentes. 

Art. 186. Sempre que necessario, o relator mandara ouvir as autoridades em 
conflito, no prazo de dez dias. 

Art. 187. Com visto do relator, o processo sera incluido em pauta preferencial 
para julgamento do Colegiado competente. 

Art. 188. Proferida a decisiio, dela sera dada ci6ncia imediata as autoridades 
em conflito. 

Art. 189. Da decis5o do conflito niio cabera recurso. 

Titulo VI 
DA DECLARACAO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI 

OU DE AT0 NORMATIVO DO PODER PUBLICO 

Art. 190. No curso do julgamento em qualquer dos orgiios judicantes do Tri- 
bunal, se resolvido, preliminarmente, ser imprescindivel decidir-se sobre a 
inconstitucionalidade de lei, de disposi$io nela contida ou de ato normativo do 
Poder Publico, o julgamento serasuspenso, por proposta do Relator, de qual- 
quer Juiz ou a requerimento do membro do Ministerio Publico do Trabalho, 
depois de findo o relatorio. 

Art. 191. Ouvido o membro do Ministerio Publico do Trabalho, sera a materia 
submetida a aprecia~iio do Colegiado em que tramita o feito. 



3 1" Rejeitada a argu i~ io ,  prosseguira o julgamento. 
3 2" Acolhida a argui@3o, os autos, com acordio circunstanciado, seriio 
remetidos ao 0 rg io  Especial, que os distribuira. 

Art. 192. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, podera 
o 0rgZio Especial declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo 
do Poder Publico. 

Art. 193. Na hipotese de haver sobre a materia decisio do Supremo Tribunal 
Federal ou doTribunal SuperiordoTrabalhodeclaratoriade inconstitucionalidade, 
com e d i ~ i o  de Sumula, e ocorrendo nova alega~iio de inconstitucionalidade da 
mesma lei ou do mesmo ato do Poder Publico, nZio podera qualquer dos orgios 
judicantes desta Corte considera-lo para efeito de encaminhamento ao 0 rg io  
Especial, salvo se demonstrado que, apos o pronunciamento desse orggo, o 
Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Superior do Trabalho tenham julgado 
em sentido contrario. 

Art. 194. S i o  insuscetiveis de recurso as decisdes que declarem a 
imprescindibilidade de decisio sobre a inconstitucionalidade de lei, de dis- 
p o s i ~ i o  nela contida ou de ato normativo do Poder Publico. 

Titulo VII 
DAS AGOES ORIGINARIAS 

Capitulo I 
DOMANDADODESEGURANCA 

Art. 195. Cabe Mandado de Seguran~a contra ato ou decisZio do Presidente 
ou de quaisquer dos membros da Corte, observadas para o julgamento as 
regras referentes a competencia dos orgios judicantes do Tribunal. 

Art. 196. 0 Mandado de Seguran~a, de competencia originaria do Tribunal, 
tera seu process0 iniciado por p e t i ~ i o ,  em duplicata, que preenchera os 
requisitos legais e contera a indica~go precisa da autoridade a quem e 
atribuido o ato impugnado. 



§ 1" A segunda via da inicial sera instruida com copias de todos os docu- 
mentos, autenticadas pelo requerente e conferidas pelo Secretario do 
Colegiado competente. 
5 2% Afirmado pelo requerente que o documento necessario a prova de suas 
alega~aes se encontra em repart i~ io ou estabelecimento public0 ou em po- 
der de autoridade que Ihe recuse certidgo, solicitara ao relator seja requisita- 
da, por oficio, a ex ib i~ i o  do documento, em original ou copia autenticada, no 
prazo de dez dias uteis. 
§ 39. Nos casos do paragrafo anterior, a Secretaria do orggo competente para 
o julgamento do feito providenciara a ex t ra~ io  de tantas copias do documento 
quantas se tornarem necessarias a ins t ru~ io  do processo. 

Art. 197. Se a p e t i ~ i o  n i o  atender aos requisitos do artigo anterior ou se, nos 
termos da lei vigente, n i o  for o caso de mandado de seguranGa, podera o 
relator indeferir de plano a inicial. 

5 1% Nas hipoteses previstas neste artigo, serso dispensadas as informa- 
~ 6 e s  da autoridade coatora. 
§ 2" A parte que se considerar prejudicada pelo despacho do relator podera 
interpor agravo regimental. 

Art. 198. Distribuido o feito na forma regimental e despachada a inicial, o 
relator mandara ouvir a autoridade dita coatora, mediante oficio, acompanha- 
do da segunda via da peti~go, instruida com as copias dos documentos, a fim 
de que preste informa~des, no prazo de dez dias. 
5 1" Sempre que o Mandado de Seguran~a envolver interesse de terceiro ou 
terceiros interessados, devera ser-lhes dada cigncia da existencia do manda- 
do, por despacho do Relator. 
§ 2% Se o relator entender relevante e fundado o pedido e do ato impugnado 
puder resultar a ineficacia da medida, caso deferida, podera ordenar a respec- 
tiva suspensZo liminar ate o julgamento. 

Art. 199. A Secretaria do Colegiado no qua1 tramita o feito providenciara a 
juntada aos autos da copia autenticada do oficio e a prova de sua remessa ao 
destinatario, nos termos do artigo anterior. 



Art.200. Transcorridos os prazos, com a informa~So da autoridade 
coatora e com a manifestaqSo do terceiro ou dos terceiros interessados, 
ou sem elas, os autos serSo remetidos ao Ministerio P~jblico do Trabalho, 
sendo, no seu retorno, apos o visto do relator, incluidos em pauta prefe- 
rencial para julgamento. 

Capitulo II 
DA ACAO RESCISORIA 

Art. 201. Cabera A@o Rescisoria dos AcordSos do Tribunal Pleno, do 0rgSo 
Especial, das Se~6es  Especializadas e das Turmas, bem como das decis6es 
de IQrau, passadas em julgado, nos casos previstos em lei. 

Art. 202. Proposta a a@o, o Presidente do Tribunal a distribuira, na forma 
deste Regimento, excluido o Juiz que redigiu o acordzo rescindendo. 

Art. 203. Se a peti~So preencher os requisitos legais, ao relator compete: 

I - ordenar as cita~6es, notifica~6es e intima~6es requeridas; 
II - processar as quest6es incidentes e as exce~6es e designar audiencia 
especial para produ~So de provas, se requeridas ou determinadas de oficio; 
Ill - darvista ao Ministerio Publico do Trabalho, sempre que couber, depois das 
alega~6es finais das partes. 

Art. 204. Feita a cita~iio, o reu, no prazo marcado pelo relator, apresentara a 
contesta$io no protocolo do Tribunal, que a encaminhara a Secretaria Judiciaria. 

Art. 205. Ultimadaafase probatoria, perm'anecerSoosautos nasecretariaaguar- 
dando oferecimento pelas partes de raz6es finais, por dez dias sucessivos. 

Paragrafo unico. Findo esse prazo e tendo sido oficiado, quando cabivel, pelo 
Ministerio Publico do Trabalho, seriio os autos conclusos, respectivamente, 
ao relator e ao revisor, quando houver, e, em seqiiencia, incluidos em pauta 
de julgamento, observados os criterios regimentais. 



Capitulo Ill 
DO HABEAS CORPUS 

Art. 206. 0 Habeas Corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, mesmo 
sem mandato, ou pelo Ministerio Publico do Trabalho, em favor de quem 
estiver sofrendo coa@o ilegal ou se achar na iminencia de sofrer violencia na 
sua liberdade de l o c o m o ~ ~ o  por ato de autoridade judiciaria do Trabalho. 

Paragrafo unico. A competencia para julgamento do Habeas Corpus e da 
Se@o Especializada em Dissidios Individuais, como instincia originaria, 
exceto quando vinculado as garantias dos dirigentes sindicais no curso de 
dissidios coletivos ou quando se tratar de membro do Orgiio Especial, casos 
em que competira a Se@o Especializada em Dissidios Coletivos e ao 0rggo 
Especial, respectivamente, proferirem decisao; 

Art. 207. A inicial, em duas vias, contera: 

I- o nome da pessoa que sofreu ou esta amea~ada de sofrer violencia ou 
coa~5o em sua liberdade de Iocomo~Zio, indicando tambem quem exerce a 
violencia, coa@o ou ameaGa; 
II- a assinaturado impetrante ou de alguem a seu rogo, quando nZo souber ou 
n8o puder escrever, e a designa@o das respectivas residencias. 

Art. 208. A petiggo, depoisde protocolizada, sera imediatamente encaminha- 
da ao Presidente do Tribunal, que solicitara informa~bes urgentes a autorida- 
de indicada como coatora, enviando-lhe a 2"ia da inicial, e providenciara o 
imediato sorteio do relator. 

Paragrafo unico. 0 relator podera conceder liminarmente a ordem. 

Art. 209. 0 julgamento sera realizado com preferencia na 19essZ1o do 0 r -  
gZio Especial ou das Se~bes  Especializadas, independentemente de inclusao 
em pauta, oficiando verbalmente o Ministerio Publico do Trabalho com as 
informa~6es solicitadas ou sem elas. 



Art. 21 0. Concedido o Habeas Corpus, sera imediatamente expedida a res- 
pectiva ordem pelo relator do processo. 

Capitulo IV 
DOS DISS~DIOS COLETIVOS 

Art. 211. Protocolizada e autuada a representa~go requerendo a instaura- 
@o da instincia em dissidio coletivo, com os documentos que a acompa- 
nham, os autos serGo conclusos ao Presidente, que verificara a observincia 
dos requisitos necessarios previstos na lei e instrucj6es normativas do TST 
pertinentes a materia. 

5 1". Constatado que a pet i~go inicial ngo reune os requisitos exigidos ou 
que apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar a sua apre- 
cia@o, ou, ainda, se estiver desacompanhada dos documentos necessa- 
rios, sera determinado ao suscitante que a emende ou a complete, no prazo 
maximo de dez dias. 
§ 2" Ngo cumprida a diligencia deterrninada na forma do item anterior, o 
Presidente extinguira o processo mediante o indeferimento da peti~go inicial, 
cabendo desta decisgo agravo regimental para a Se@o Especializada em 
Dissidios Coletivos. 
§ 3". Estando conformes a petiqGo inicial e os documentos, sera designada 
audiencia de concilia@io e instru~go a ser realizada no menor prazo possivel, 
citado o suscitado e intimado o suscitante. 

Art. 21 2. Nas A ~ d e s  Anulatorias de competencia da SEDIC, havera, obriga- 
toriamente audiencia previa de conciliaqGo. 

Art. 21 3. Quando o dissidio ocorrer fora da sede do Tribunal, podera o Presi- 
dente delegar a Juiz Presidente de Vara, que aitenhajurisdi~go, as atribui~des 
relativas a fase conciliatoria. 
Paragrafo unico. NGo havendo acordo, a autoridade delegada encaminhara 
os autos ao Tribunal com as informa~des que tiver a respeito das causas do 
dissidio, indicando, quando possivel, a solu~go que Ihe parecer conveniente. 



Art. 21 4. Na audiencia designada, o suscitado apresentara proposta de solu- 
giio amigavel da lide, fundamentada nas circunst~ncias faticas e juridicas que 
recomendariam a sua adogio, ou deduzira a sua defesa, destacando, em 
relagao as clausulas que importem em elevag6es salariais, as condig6es 
financeiras dos empregadores, bem assim a situagiio econ6mica do respec- 
tivo setor de atividade. 

5 1 ? Recusadas as bases da conciliagiio propostas pelos interessados, o Juiz 
que presidir a audiencia apresentara a soluggo que Ihe parecer adequada para 
resolver o dissidio. Em caso de niio ser alcan~ada a composiggo amigavel do 
conflito, serio determinadas as diligencias necessarias a instruego do feito. 
§ 2" 0 s  trabalhos da audiencia de conciliagiio e instrugiio seriio 
registrados em ata. 

Art. 21 5. Alcangada a conciliagao ou encerrada a instruggo, o processo sera 
distribuido mediante sorteio. 

Art. 21 6. 0 membro do Ministerio Pljblico do Trabalho, na audiencia de con- 
cil ia~go, podera emitir parecer oral, a ser reduzido a termo; podera tambem 
faze-lo por escrito, nos proprios autos ou, ainda, na sessgo de julgamento 
do dissidio coletivo. 

Art. 21 7. Devolvidos os autos pelo Juiz revisor, deve o dissidio ser imediata- 
mente submetido a julgamento em sessiio ordinaria ou extraordinaria do orggo 
competente. Nos casos de urgencia, relator e revisor examinargo os autos com 
a necessaria presteza, de mod0 a possibilitar o julgamento imediato. 

Art. 21 8. Se for caso de urgkncia, sobretudo na ocorrencia ou iminkncia de 
paralisaggo do trabalho, o processo sera colocado em pauta preferencial. 

Art. 21 9. Aapreciagiiododissidiofar-se-aclausulaaclausula podendo aSeggo 
Especializada em Dissidios Coletivos, antes da proclamagiio final do julgamen- 
to, na mesma assentada, e tendo em vista o total dos pedidos examinados, 
rever a solugiio proposta, de mod0 que a sentenga normativa traduza, no seu 



conjunto, a justa composiqgo do conflito de interesses das partes e guarde 
adequaqiio com o interesse da coletividade. 

Art. 220. Noticiando os autos a paralisaqiio do trabalho em decorrkncia 
de greve em se rv i~o  ou atividades essenciais, o Presidente do Tribunal 
podera expedir ato dispondo sobre o atendimento das necessidades 
inadiaveis da comunidade. 

Art. 221. 0 Colegiado competente, apreciando a paralisaqgo do trabalho, 
pronunciar-se-a sobre a qualifica$io juridica da greve e suas consequ6ncias. 

Art. 222. Verificandooorgiio julgador originarioque a petiqiio inicial niio reline 
os requisitos intrinsecos ou extrinsecos estabelecidos, suspendera o julga- 
mento do dissidio, assinando prazo aos interessados para que supram a 
deficikncia, sob pena de extin~iio do processo sem julgamento do merito. 

Titulo Vlll 
DOS PROCESSOS INCIDENTES 

Capitulo I 
DO IMPEDIMENT0 E DA SUSPEICAO 

Art. 223. 0 s  impedimentos e suspeiqdes seriio processados, apreciados e 
julgados de conformidade com o previsto nos arts. 134 a 138 do CPC. 

Capitulo I1 
DA HABILITACAO INCIDENTE 

Art. 224. Em caso de falecimento de alguma das partes, a habilita~iio inci- 
dente sera requerida e processada na forma da lei processual. 

Art. 225. A citaqiio far-se-a na pessoa do procurador constituido nos autos, 
mediante publicaq80 no Diario Oficial, ou a parte, pessoalmente, se niio es- 
tiver representada no processo. 



Art. 226. Quando incertos os sucessores, a citaqio far-se-a por edital. 

Art. 227. 0 relator, se contestado o pedido, facultara as partes sumaria pro- 
duqio de provas, em cinco dias, e decidira, em seguida, a habilitaqio. 

Art. 228. Estando o processo em pauta para julgamento, a habilitaqio sera 
decidida pelo orgio julgador. 

Art. 229. A parte que n i o  se habilitar perante o Tribunal podera faze-lo em 
outra instancia. 

Capitulo Ill 
DA SUSPENSAO DE LlMlNAR E DE TUTELA ANTECIPADA 

Art. 230. 0 Presidente doTribunal, nos termos da legislaqi3ovigente, a reque- 
rimento do Ministerio Publico do Trabalho ou da pessoa juridica de direito 
publico interessada, em caso de manifesto interesse publico ou de flagrante 
ilegitimidade e para evitar grave lesio a ordem, a saude, a seguranqa e a 
economia publicas, podera, atraves de despacho fundamentado, suspender 
a execuqio de liminar e de tutela antecipada concedidas pelas Varas do 
Trabalho nas aqdes movidas contra o Poder Publico ou seus agentes. 

5 1 Y Aplica-se o disposto neste artigo a sentenqa proferida em processo de 
a ~ i o  cautelar inominada, enquanto n i o  transitada em julgado. 
§ 2" 0 Presidente, se necessario, podera ouvir o autor da aqio e o Ministerio 
Publico do Trabalho, em cinco dias. 
§ 3" Do despacho que conceder ou negar a suspensio cabera agra- 
vo regimental. 
3 49. A suspensiio vigorara ate a sentenqa enquanto pender o recurso, fican- 
do sem efeito se a decisio concessiva da medida for mantida pelo orgio 
julgador ou transitar em julgado. 

Capitulo IV 
DA RECONSTITUICAO DE AUTOS PERDIDOS 



Art. 231 . A restauraG80 dos autos far-se-a de conformidade com o previsto nos 
arts. 1063 a 1069 do CPC. 

Capitulo V 
DAS MEDIDAS CAUTELARES, TUTELAS ANTECIPADAS 

E TUTELAS ESPEC~FICAS 

Art. 232. 0 procedimento cautelar, bem como as tutelas antecipadas e as 
tutelas especificas podem ser instaurados antes ou no curso do processo 
principal e deste s8o sempre dependentes. 

Art. 233. 0 pedido cautelar, as tutelas antecipadas e as tutelas especificas, 
no Tribunal, ser8o apresentados ao Presidente e distribuidos ao relator do 
processo principal, salvo se a medida for requerida em procedimento prepa- 
ratorio, caso em que sera sorteado, dentre os integrantes do Colegiado com- 
petente, o Juiz relator do feito. 

Art. 234. A tramita~iio do processo no Tribunal observara as disposi$bes da 
lei processual civil, no que aplicaveis. 

Titulo IX 
DOS RECURSOS 

Capitulo I 
DOS RECURSOS PARA 0 TRIBUNAL 

Art. 235. Para o Tribunal sgo admissiveis os seguintes recursos: 

I - recurso ordinario, na hipotese da alinea a do art. 895 da CLT, salvo em se 
tratando de causa de al~ada; 
II - agravo de peti@o, das decisdes proferidas nas execu~bes, nos termos do 
art. 897, 5 1" da CLT, e das decisdes proferidas em embargos de terceiro. 
3 1% 0 agravo recebido com efeito suspensivo sera processado nos 
autos principais. 



§ 2" Semprequeo inconformismodoagravante ngocompreenderaintegralidade 
do valor devido, sera formado instrumento para subida do agravo, de mod0 a 
permitiro prosseguimentodaexecu~Bo noqueconcerneaosvalores incontroversos. 
5 3" 0 processamento do agravo de petisgo das decisdes proferidas em 
embargos de terceiro sera sempre dentro dos autos dos embargos; 
Ill -agravodeinstrumentoparaoTribunaldedespachode Juizdevaraqueindefere 
o encaminhamento do Recurso interposto contra sentensa ali proferida. 

1 .  No processamento do agravo de instrumento de competbncia do Tribu- 
nal, serge observados o art. 897, alinea b, 55 2% e4", da CLT, as Instrusdes 
Normativas do TST e, em caso de omissgo, a lei processual comum. 
5 2" Apos o visto do relator, o feito sera apresentado em mesa para julgamento. 

Capitulo II 
DOS RECURSOS DAS DECISOES PROFERIDAS NO TRIBUNAL 

Seqiio I 
DO AGRAVO REGIMENTAL 

Art. 236. Cabe Agravo Regimental para o 0rggo Especial, para as Sesdes 
Especializadas e para as Turmas, observada a competbncia dos respectivos 
orggos, oponivel em 08 (oito) dias, a contar da intimasgo ou da publicasgo 
no Diario Oficial: 

a) do despacho do Presidente do Tribunal que concede ou nega suspensgo 
da execusio de liminar ou da sentensa em cautelar, na forma da lei; 
b) das decisdes proferidas pelo Corregedor-Regional; 
c) do despacho do relator que indeferir inicial de mandado de seguransa, 
medida cautelar, tutela antecipada ou tutela especifica e agBo rescisoria; 
d) da decisgo do Presidente da Se@o Especializada em Dissidios Coletivos 
que indeferir a inicial de dissidios coletivos; 
e) da decisBo do relator que conceder ou denegar medida liminar; 
f) do despacho ou da decisBo do Presidente do Tribunal, do Corregedor-Regional 
ou relator que causar prejuizo ao direito da parte, ressalvados aqueles contra os 
quais haja recursos proprios previstos na legisla@o ou neste Regimento. 



Art. 237. 0 Agravo Regimental interposto contra ato do Presidente ou do 
Corregedor-Regional seraaeleconcluso, que podera reconsidera-lo. Mantida 
a decisio, o agravo sera encaminhado a livre distribui~io. 

Art. 238. Nas hipoteses das alineas c e f, sera relator o prolator da decisio 
agravada, que o submetera a julgamento na sessio seguinte a distribui~io, 
sem direito a voto. 

5 1% So havera sustenta$io oral na hipotese da alinea c do art. 236. 
5 2" Nos agravos interpostos contra as decisdes referidas nas alineasc e f ,  
se vencido o relator, lavrara o acordio o Juiz que primeiro votou na tese vence- 
dora, permanecendo o relator do sorteio na d i r e ~ i o  do processo. 

SegHo ll 
DOS EMBARGOS DE DECLARACAO 

Art.239. Aos acord ios proferidos pelo 0 r g i o  Especial, SeG6es 
Especializadas e Turmas poderio ser opostos Embargos de Declara~go, no 
prazo de cinco dias, contado da publ ica~io do acordio ou de suas conclu- 
sees no Diario Oficial. 

Art. 240. Protocolizada, a petiqio sera encaminhada, no prazo de quarenta 
e oito horas, a Secretaria do Colegiado competente, que encaminhara os 
embargos ao relator do acordio. 

Art. 241. Findo o prazo previsto no art. 239, os autos serio conclusos ao 
redator do acordio. N i o  mais integrando este o Colegiado, o processo sera 
encaminhado ao revisor quando houver ou aquele que primeiro acompanhou 
o voto vencedor. 

Art. 242. 0 relator, independentemente de qualquerformalidade, dispensada 
a previa inclusio em pauta, apresentara os embargos em mesa para julga- 
mento na primeira sessio seguinte, proferindo seu voto. 



Capitulo Ill 
DOS RECURSOS PARA 0 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Art. 243. Das decisdes do Tribunal Regional do Trabalho cabem os seguintes 
recursos para o Tribunal Superior do Trabalho: 

a) recurso de revista, nas hipoteses do art. 896 da Consolida~iio das 
Leis do Trabalho; 
b) recurso ordinario, das decisdes do Tribunal proferidas em processos de 
sua competencia originaria; 
c) agravo de instrumento, dos despachos que negarem seguimento a recursos. 

Art. 244. 0 recurso sera dirigido ao Presidente do Tribunal, em pet i~ i io fun- 
damentada, nos oito dias seguintes a publica~Bo do acordiio ou de sua con- 
clusiio no Diario Oficial. 

Art. 245. Ao recurso sera dado ou negado seguimento por despacho funda- 
mentado, cuja conclusiio sera publicada para ciencia dos interessados. 

5 1 ? Ao receber o recurso ordinario, o Presidente dira os efeitos em que o recebe. 
§ 2" Da publica~iio do despacho que recebeu o recurso, sera contado o 
prazo de oito dias para apresenta~iio de contra-razdes. 

Art. 246. Cabe Recurso Ordinario para o Tribunal Superior do Trabalho das 
decisdes definitivas do Tribunal em processos de sua competencia origina- 
ria, no prazo de oito dias, contado da publica~iio do acordBo ou de suas 
conclusdes no Diario Oficial. 



Art. 247 - E cabivel Recurso Ordinario: 

I - em dissidio coletivo; 
II - em agravo regimental, salvo nas decisdes proferidas em reclama~des 

correicionais; 
111 - em a ~ i o  rescisoria; 
N - em medida cautelar; 
V - em mandado de seguranGa; 
V1 - em habeas corpus. 

Art. 248. 0 Recurso de Revista, previsto nas alineas a, b e c do art. 896 da 
CLT, sera apresentado em p e t i ~ i o  fundamentada, dentro do prazo de oito 
dias, a contar da publica~50 do acordgo no Diario Oficial. 

Art. 249. 0 recebimento do Recurso de Revista ou a denegaqgo do seu se- 
guimento sera0 feitos em despacho fundamentado. 

3 1% A parte interessada podera requerer a expediq5o de carta de sentenga 
para execu~5o provisoria do julgado, nos termos da Instru$io Normativa n" 6 
do C. Tribunal Superior do Trabalho. 
3 2" A carta de sentenga sera extraida de acordo com o art. 590 do CPC. 

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Art. 250. Cabe Agravo de lnstrumento parao Tribunal Superior do Trabalho de 
despacho do Presidente do Tribunal no qua1 foi indeferido o encaminhamento 
do recurso interposto contra acordiio ali proferido. 

3 1" 0 Agravo de lnstrumento n5o requer preparo e sera processado na 
forma da Instru@io Normativa n V  6 do C. TST. 



§ 2" 0 agravante devera instruir sua petiggo com copias do despacho agra- 
vado, da certidgo da respectiva intima~go, da procura@o outorgada e das 
demais pegas indispensaveis a compreensio da controversia. 

Art. 251. Sera certificada nos autos principais a interposigio do Agravo de 
lnstrumento e a decisio que determinou o seu processamento ou a que 
reconsiderou o despacho agravado. 

Art. 252. Mantido o despacho agravado, os autos sergo remetidos ao Tribunal 
Superior do Trabalho. 

Titulo X 
DA EXECUCAO 

Art. 253. A execu~go competira ao Presidente: 

I - quanto as suas decisdes e ordens; 
II - quanto as decisdes do 0 rg io  Especial, das Segdes Especializadas e as 
tomadas em sessio administrativa. 

Art. 254. A execugio compete ainda: 

I - aos Presidentes de Turma quanto as decisdes desta e suas deci- 
s6es individuais; 
II - aos Relatores quanto as suas decisdes. 

Art. 255. 0 s  atos de execugio que ngo dependerem de Carta de Sentenga 
sergo requisitados, determinados, notificados ou delegados a quem os 
deva praticar. 

Art. 256. A execu~go atendera, no que couber, a legislaggo processual. 



PARTE Ill 

Titulo I 
DAS EMENDAS REGlMENTAlS 

Art. 257. 0 s  atos de cornpetencia do 0rggo Especial, de natureza regimen- 
tal, obedecem a seguinte nomenclatura: 

I - Emenda Regimental - para emendar o Regimento Interno, suprimindo, 
acrescendo ou modificando disposi~6es; 
II - Ato Regimental - para complementar o Regimento Interno. 

Art. 258. 0 s  atos mencionados no artigo anterior s i o  numerados em series 
proprias, seguidas e ininterruptamente, enquantovigente o Regimento lnterno 
ao qua1 se referem. 

Art. 259. As materias constantes de Emendas ou Atos Regimentais subme- 
tidas e n i o  aprovadas pelo 0rgiio Especial, apenas podergo ser novamente 
apreciadas apos o decurso do prazo de um ano. 

Titulo II 
DISPOSI~OES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 260. Fica assegurado o cumprimento integral do mandato do atual Pre- 
sidente da SEDIC. 

Art. 261 . Fazem parte integrante deste Regimento, em tudo o que Ihe for aplica- 
vel, as normas da Lei Complementar que dispde sobre a Magistratura Nacional, 
as estabelecidas pela Consolidaqio das Leis do Trabalho e legisla@o comple- 
mentar e as lnstru~des Normativas do Tribunal Superior do Trabalho, bem assim, 
subsidiariamente, as normas do Direito Processual Comum, exceto naquilo em 
que forem incompativeis com o Direito Processual do Trabalho. 



Art. 262. Revoga-se o Regimento lnterno anterior, bem como as demais dis- 
posiqdes em contrario. 

Art. 263. Este Regimento entraraem vigor, apos sua publica$io, no dia 02 de 
outubro de 2002. Sala de Sessdes, 24 de setembro de 2002. PRESIDENTE: 
Juiz Ana Maria Passos Cossermelli. VICE-PRES1DENTE:Juiz Nelson Tomaz 
Braga. CORREGEDOR: Juiza Doris Luise de Castro Neves. VICE- 
CORREGEDOR: Juiz Paulo Roberto Capanema da Fonseca. JU~ZES: Luiz 
Augusto Pimenta de Mello, Jose Maria de Mello Porto, Ivan Dias Rodrigues 
Alves, Gerson Conde, Amelia Valadio Lopes, Raymundo Soares de Matos, 
Nidia de Assun@o Aguiar, Edilson Gonqalves, Jo io  Mario de Medeiros, Jose 
Leopoldo Felix de Souza e Luiz Carlos Teixeira Bomfim. MEMBROS DA CO- 
MISSAO DE REGIMENTO: Juiz Ana Maria Passos Cossermelli - Presidente, 
Juiz Luiz Augusto Pimenta de Mello e Juiz Gerson Conde. Relator da Comis- 
sio: Juiz Gerson Conde. Relator ad hoc: Juiz Raymundo Soares de Matos. 

Por motivo do falecimento dos Juizes Jose Maria da Cunha e Azulino de 
Andrade assumiram a titularidade os Exmos. Juizes Luiz Augusto Pimentade 
Mello e Gerson Conde. 

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2002. Fatima Cristina Correia Lou- 
reiro - Secretaria do Tribunal Pleno. 

JUlZ ANA MARIA PASSOS COSSERMELLI 
Presidente 

JUlZ LUlZ AUGUST0 PIMENTA DE MELLO 
Membro Titular 

JUlZ GERSON CONDE 
Membro Titular e Relator 

JUlZ RAYMUNDO SOARES DE MATOS 
Relator ad hoc 
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