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APRESENTACAO REVISTA DO TRT - EMATRA 

Mais um laqo vem unir a ESCOLA DE MAGISTRATURA DA JUSTICA 
DO TRABALHO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ao TRIBUNAL REGIONAL. 
Nada obstante as suas respectivas vocaq6es e especificidades, este vinculo, a 
REVISTA DO TRT-EMATRA, levou ao pe da letra os principios cardeais do 
process0 trabalhista, celeridade e economia, compactando em uma so 
publicaqio as ideias oriundas dessas duas instituiq6es voltadas, em suma, 
para a justi~a e a cultura juridica desta Primeira Regiio. 

Reformas, mudanqas, reciclagens, reengenharias e palavras afins, s6o 
mais que vocabulos ocorrentes, tornaram-se movimentos sentidos em nosso 
cotidiano, dito pos-moderno, que reservam aqueles a eles n io  adaptados ou, 
em alguns casos, que n io o souberem administrar, o preqo da invigil6ncia. 

A necessidade de reformular nossa REVISTA DO TRT surgiu tambem 
do apelo de nossos colaboradores que pediam um tempo maior para enviar 
suas cooperaq6es, uma vez que a tiragem quadrimestral, aliada a outras 
peculiaridades de ordem tecnica - formato e numero de paginas - impediam 
que essas contribuiq6es chegassem a tempo e a hora. lsso sem tocar na 
atividade fundamental de cada um que demanda dedicaqio integral a tarefa 
de julgar a que se propbs. 

Assim, findo o contrato com a grafica que imprimia a Revista do TRT, 
necessaria nova licitaqio e novos ajustes do que resultou uma publicaqio 
ampliada, com tiragem semestral, aglutinando materias oriundas da EMATRA, 
como no caso deste numero que publica excertos monograficos de trabalhos 
elaborados por alunos, em face de exigencia curricular. 

Alem, naturalmente, da materia-prima que compde esta REVISTA, a 
ideia dos seus diversos colaboradores, consubstanciada em seus escritos 
doutrinarios e jurisprudenciais, agora, agregada pelo valor da produqio 
academics, continuamos contando com o apoio do BANCO DO BRASIL 
que nos propicia o patrocinio da arte visual, que, sem duvida, realqa o 
contebdo. 

Ja se compararam ideias aos para-quedas: so funcionam quando 
abertos. 

Pretende assim esta REVISTA DO TRT-EMATRA na modestia de sua 
veiculaqio, ser um instrumento de mudanqa, sempre aberta as diversas linhas 
do pensamento, contando com a inestimavel critica e colabora~io daqueles 
que, nesta Primeira Regiio, fazem do Direito do Trabalho a sua forma de estar 
no mundo globalizado. 

CONSELHO EDITORIAL 



A REVISTA E SEUS NOVOS HORIZONTES - 
TRT E EMATRA 

E usual a existbncia de publicaqdes que se destinam a divulgar as 
atividades e a produqiio das instituiqdes que as fazem editar. Assim, o Tri- 
bunal Regional do Trabalho da l a  Regiiio e a Escola de Magistratura da 
Justiqa do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro cuidaram, por longo perio- 
do, de manter seus periodicos. 

A atual dire~iio de nosso Tribunal optou por dotar esta Corte de 
uma revista unica, que traduza o pensamento dos magistrados desta Re- 
giiio e que tambem sirva aos alunos do Curso Preparatorio da EMATRA. 

A Escola, como agente da formaqao permanente dos magistrados, 
orgulhosamente, participa desta nova fase da Revista, manifestando seu 
interesse no debate de temas, que abordem tanto o saber juridic0 tradicio- 
nal como as visdes criticas a funqiio judicante, desde a teorizaqiio da ativi- 
dade do juiz diante da lei, ate a necessidade de um saber interdisciplinar, 
que o habilite a conhecer as variadas vertentes das demandas que Ihe siio 
submetidas. 

A Revista, em sua nova fase, sera, por certo, campo aberto para 
divulgar nossas experiQncias, demolir convicqdes ultrapassadas e revelar o 
melhor do conhecimento cientifico. 

As colaboraq6es s io  bem-vindas. 

Conselho Cultural-Pedag6gico - EMATRA 

Desembargador Alberto Fortes Gil 
Desembargador Elma Pereira de Melo Carvalho 

Desembargador Jose Nascimento de Araujo Neto 
Desembagador Amelia Valadiio Lopes 
Juiz Paulo Guilherme Santos Perisse 
Juiz Lila Carolina Mota lgrejas Lopes 



Desembargador Ivan Dias Rodrigues Alves 
Presidente da TRT Rio 



Discurso de Posse do Exmo. Sr. 
Dr. Ivan Dias Rodrigues Alves, na PresidQncia 
do Egregio Tribunal Regional do Trabalho da 
Primeira Regiao, em 28 de marqo de 2005. 



Senhoras e Senhores: 
"0 homem, nascido de mulher, e de 

vida curta e esta empanturrado de agita~ao. 
Como a flor, ele brota e e cortado. 

E foge como a sombra 
e niio permanece em existencia. " 

(Jo, 14: 1 e 2) 

Com essa citaqBo biblica, Jorge Adelar Finatto, diretor do 
Departamento de Cultura da AJURIS, em versos, lembra que: 

"0 tempo de estar no mundo e breve. 
0 moinho dos dias gira pesado em nossas vidas. 
Em certos momentos, desistimos da esperanGa. 

Noutros, brilha a estrela azul, iluminando o caminho. 
Nada nunca esta cornpleto. 
Nenhuma vida e suficiente. 

0 transitorio e nossa medida. 
Somos a nevoa que passa e n io  volta. 

De que vale a luta obscura pelo poder?" 

0 texto conduz a reflex50 e demonstra bem a fugacidade dos atos 
e da vida humana e de qua0 curto e o tempo de que dispomos para a 
realizaqao daquilo a que nos propomos. 

Tal qua1 em uma prova olimpica de revezamento, damos o mhimo 
de nos e, logo, cedemos o bast60 ao nosso companheiro de equipe que, 
a sua vez, fara o mesmo mais a frente. 

Essa a regra imposta pela nossa legislaqao especifica. A cada dois 
anos um de nos, integrante do tribunal, devera assumir a sua chefia, raz5o 
pela qua1 todos teremos de estar preparados para a missao. 

Cabe-nos, neste momento a honra e o dever, eleitos que fomos, de 
substituir o prezado colega e amigo, o Des. Nelson Tomaz Braga, na pre- 
sidencia desta Casa e temos conhecimento, naturalmente, das graves difi- 
culdades que enfrentaremos, n io  so pelos percalqos naturais de qualquer 
administra~ao, mas tambem por ser dificil superar as marcas alcanqadas 
pelo nosso antecessor. 

S. Exa., ate mesmo pelo vigor fisico permitido pela idade, marcou 
indelevelmente a sua passagem pela chefia administrativa deste Tribunal, 
demonstrando, a par de outras qualidades, uma faceta dinimica e empre- 
endedora, surpreendendo pela audacia dos seus projetos e revigorando em 
todos, juizes, funcionarios e advogados, um sentimento de auto-estima ain- 
da perplex0 pelo sinistro que se abateu sobre as nossas instalaq6es fisicas 
em period0 anterior. 



Entendeu S.Exa., corretamente, que, nesse periodo, algumas prio- 
ridades se impunham, destacando entre elas as instalaqdes dos orgios ju- 
risdicionais, ate mesmo para o desenvolvimento normal das nossas ativi- 
dades, embora procurasse n io  descurar dos demais aspectos a estas 
correlatos. 

E, n io  tivesse cuidado de outra coisa que n io  disso, ja teria marca- 
do positivamente sua administra~io. 

Infelizmente, a inexorabilidade do tempo, nao Ihe permitiu a realiza- 
qio de todas as coisas que, certamente, estariam nos seus planos, mas a 
prova interminavel por nos disputada continua e a vitoria, a cada momen- 
to, nada mais e que o somatorio dos esforqos dos integrantes da equipe 
ate entio, representando, sempre, uma continuidade de todos os aspec- 
tos positivos das administraqdes anteriores. 

Impde-se-nos, portanto, assumir, com a seriedade e a humildade 
exigidas pelo cargo, a responsabilidade de corresponder a confianqa em 
nos depositada pelos integrantes deste Tribunal, o que procuraremos fa- 
zer, ja de inicio, fixando as metas por nos buscadas e que, certamente, se 
confundem com o objetivo permanente de todos os que, responsavelmente, 
sem visar apenas a sua propria biografia ou cargos em outras esferas, as- 
sumem postos de d i re~ io  no Poder Judiciario. 

Fazendo uma ligeira digressio, em outubro de 1993, quando pro- 
movidos ao segundo grau, lembravamos, em discurso que seria o unico a 
ser censurado em toda a historia desta Justiqa ate entgo, n io  sendo permi- 
tida a sua transcriqio na ata daquela sessio, que, ao nela ingressarmos, 
em 1969, a Justiqa do Trabalho, embora ainda um ram0 do Judiciario cer- 
cad0 de preconceitos pelos tradicionalistas, atendia aos seus objetivos de 
absorver o conflito latente em uma relaqio especial, que envolve os inte- 
resses econbmicos de um lado, t i o  caros para alguns, e a dignidade hu- 
mana, de outro. No entanto, o cenario nacional, naquele momento, cons- 
pirava contra isso. 

A adocjio de politicas econbmicas perversamente concentradoras 
de renda, os esforqos de industrializaqio, as condiqbes de mercado de 
trabalho, de quase nenhuma mobilidade, com o distanciamento cada vez 
maior dos limites extremos das classe econbmicas, com a manutenqio de 
um pequeno grupo de muito ricos e uma imensa legiio de proletarios e 
miseraveis, tudo isso aliado a um capitalismo ja citado por Evaristo de Moraes 
Filho como um dos mais selvagens e empedernidos do mundo, n io  pode- 
ria resultar senio na progressio geometrica e incontrolavel dos pleitos 
nesta Justiqa, ultimo refljgio da massa trabalhadora. 

lsso viria a ocasionar o congestionamento dos seus orgios e o atra- 
so na prestaqio jurisdicional, perturbando a celeridade ti30 almejada por 
todos na distribuiqao da justiqa. 



De I6 para ca, passados quase doze anos dessa observaqio, o 
que mudou? Ao contrario das expectativas, a situaqio agravou-se, e n i o  
so em relaqio ao trabalhador, mas tambem aos cidadaos em geral, bas- 
tando verificar que so na Justiqa Comum, entre 1990 e 2003, o numero 
de processos aumentou em 330%, o que significa um process0 judicial 
para cada sete brasileiros, alcanqando, em efeito domino, a todos os ra- 
mos do Judiciario, o que levou S.Exa., o Min. Nelson Jobim, quando de 
sua posse como presidente do Supremo Tribunal Federal e posterior- 
mente, inclusive ha pouco, quando da reabertura dos trabalhos do Judi- 
ciario em 2005, a declarar que "se deteriora a crenqa da opiniio pliblica 
na capacidade de o Judiciario ser o guardiio do Estado de Direito, sola- 
pando-se a sua legitimidade". 

Em termos de Direito do Trabalho, particularmente, se, durante o 
regime de 1964, o sistema impost0 calava ou anulava, pela forqa, as lide- 
ranqas sindicais e as reivindicaq6es da classe profissional, hoje, de forma 
incoerente e incompreensivel, s i o  os proprios "trabalhadores", ja no po- 
der, que se apressam, pressionados e obedientes a uma politica econbmi- 
ca que lhes retira ate mesmo o instinto de sobrevivencia, a anunciar, em 
nome de uma pretensa "flexibilizaqio" ou "reforma da legislaqio trabalhis- 
tan a possibilidade do fim das garantias minimas estabelecidas ha mais de 
meio seculo em nossas Constituiq6es e na Consolidaqao das Leis do Tra- 
balho, retirando-lhes o carater de normas de ordem publica e pretenden- 
do, como se diz vulgarmente, que o "acordado supere o legislado". 

E para isso evoluem em marcha batida, bastando verificar, no que se 
convencionou chamar de "reforma do Judiciario", a reduqio do poder 
normativo da Justiqa do Trabalho, que constituia a principal caracteristica 
desse ram0 do Judiciario, em evidente prejuizo para a estabilidade das rela- 
q6es juridicas entre categorias profissionais e econbmicas e a exclusio des- 
tas da garantia fundamental insculpida no art. 50, inc. XXXV, da Constituiqio 
Federal, so podendo recorrer ao Judiciario nos litigios coletivos por acordo 
com a parte adversa, o que soa como algo surreal. Ou, como se ve na Lei de 
Falencias recentemente aprovada, quando, em ofensa a um dos principios 
basilares do Direito do Trabalho, se transfere ao assalariado o risco do nego- 
cio empresario, limitando a garantia do seu credito, mas n io  se faz o mesmo 
com o credito resultante da mera especulaqio financeira. 

Como se v6, e inumeras outras situaq6es poderiam ser citadas, as 
mudanqas n i o  sao favoraveis ao arrefecimento na demanda das massas. 
E se isso e verdadeiro em relaqio a qualquer dos ramos integrantes do 
Judiciario, tanto mais em relaqio a Justiqa do Trabalho, que teve agora 
ajustada a sua competencia ao que sempre deveria ter sido a sua real fina- 
lidade, ou seja, as relaqbes de trabalho e n i o  so do emprego. Isso, se pode 
ser entendido como um reconhecimento da eficiencia e da confiabilidade 



que temos demonstrado ao longo do tempo, pode ser tambem considera- 
do um desafio e uma provocaqao aos nossos brios. 

E para atender a essa demanda, para responder a altura a expecta- 
tiva da coletividade, alguma coisa ha que ser feita, de forma imediata, inde- 
pendente do ram0 do Judiciario a que estejamos adstritos, ja que, ainda 
citando Jobim: "a divisao constitucional em tribunais com competencias 
especificas foi pensada para produzir consistencia ao todo. Em momento 
algum se pensou nas autonomias dos orgaos judiciarios para impedir o 
dialogo e obstruir a complementariedade." 

Assim, os objetivos claros e imediatos, em todos os ramos da Justi- 
qa, devem ser "a) diminuir, de mod0 claramente perceptive1 para a socie- 
dade brasileira, a morosidade do Judiciario; b) adotar iniciativas que reper- 
cutam diretamente em favor dos direitos humanos e do acesso a Justiga; 
c) institucionalizar um novo modelo organizacional que ponha fim ao puro 
"gerenciamento de rotina", ao improviso e ao insulamento administrativo; 
d) ampliar a legitimaqio democratica da magistratura, interagindo forte- 
mente com a opiniao publica e aumentando a visibilidade dos pontos po- 
sitivos da atuasao judicial." 

Embalados por essas ideias, n io  tivemos dljvidas ou constrangi- 
mentos em buscar o auxilio e a orientagao daqueles que, em outros tribu- 
nais, ja haviam iniciado esse trabalho e, de forma vitoriosa, vem, vagarosa e 
paulatinamente, obtendo o reconhecimento da sociedade. 

Aqui mesmo, bem proximo, procuramos a colaboragao do nosso 
particular amigo, o Des. Jesse Torres, que vem coordenando, com a maestria 
e compethcia que Ihe sao peculiares, a reestruturaqao e modernizaqao do 
Tribunal de Justiqa do Estado, em process0 ja iniciado ha onze anos. 

Atentos aos seus ensinamentos, desenvolvemos a ideia e busca- 
mos as parcerias necessarias naqueles entusiastas que acreditam nas am- 
plas possibilidades do ingress0 do Poder Judiciario, efetivamente, no se- 
culo 21 e que querem, junto conosco, chegar ao podio da modernidade. 

Essa parceria se inicia com um pequeno grupo, composto de ma- 
gistrados e funcionarios desta Regiao, todos preocupados e interessados 
em mudar a ideia, ate mesmo insuflada por pessoas e organismos ma1 
intencionados, de ser o Judiciario um Poder moroso, insulado, ineficiente 
e, ainda que pontualmente, corrupto. 

Dispostos a luta incessante e permanente na perseguiqao desse 
objetivo, nao seriamos inocentes de acreditar que poderiamos "mudar o 
mundo" sem mudar a mentalidade dos que envolvidos, direta ou indireta- 
mente, nos rumos do Poder que integramos. NBo ha mais como permane- 
cer inertes ante a ideia coletiva de que somos urn poder elitizado, conser- 
vador e incapaz de absorver novas tecnicas. Do contrario, seria melhor 
confessar o que ha pouco referido: "a nossa incapacidade de permanecer 



como guardiao do Estado de Direito". 
Para isso e fundamental o engajamento de todos, o envolvimento 

de corpo e mente em novas frentes de batalha na busca e na manutenqao 
da credibilidade. 

E isso so se faz, custamos bastante a aprender, desenvolvendo uma 
cultura propria, capaz de absorver a ideia de finalidade da nossa presta- 
qao, que nada mais e que um serviqo pliblico. 

Se adotarmos sempre apenas as mesmas soluq6es: mais juizes, 
mais funcionarios, mais orgaos de decisao, jamais sairemos do circulo vicio- 
so em que entramos. 

Se aceitarmos mansamente as ideias propugnadas pelos adeptos 
de Maquiavel, seja pela adoqao de controles internos de terror e persegui- 
q6es, seja por controles externos que maculam ate mesmo a imagem e a 
conceituaqao do Judiciario como Poder aut6nomo e tendentes a quebrar 
a independencia dos julgadores e torna-10s vulneraveis a press6es, o que, 
como ressaltou Salvio de Figueiredo Teixeira "e uma ideia de inspiraqao 
nitidamente fascista e manifesta inconstitucionalidade, so justificavel pelo 
nosso atraso", nao iremos a lugar algum. Continuaremos a ser, como afir- 
mado pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, em 
documento recente a nos entregue, "um dos piores do Brasil em termos 
de entrega da prestaqio jurisdicional aos cidadaos." 

Hoje, como ja dito em 1993, repetimos que a soluqao estaria antes 
"no aperfeiqoamento do ser humano, o qua1 e produto, muito mais, de 
press6es interiores de conscihcia do que de press6es exteriores" (confor- 
me Sidney Sanches) e na mudanqa das leis, principalmente as do proces- 
so, para impedir os artificios que nao garantem em nada o devido proces- 
so legal, mas apenas a impunidade dos transgressores. 

Sobre essa segunda parte e sempre bom lembrar que o juiz nao faz 
as leis, apenas as cumpre. Estas sao impostas, no mais das vezes, pelas 
elites dominantes, a quem interessa salvaguardar os proprios privilegios, 
controlar os poderes, usar a Justiqa do Trabalho como instrumento 
moratorio, o dinheiro do assalariado como capital de giro ou de aplicaqbes 
financeiras 

Estamos convencidos de que uma das formas de aperfeiqoar o ser- 
vidor public0 e fazer chegar a sua consciencia a realidade dos fatos, a 
finalidade da sua prestaqao e o conhecimento necessario para executa-la, 
ao mesmo tempo em que e necessario desenvolver a sua criatividade e o 
interesse pelo que faz, ate mesmo como salvaguarda da sua auto-estima. 

E para isso e necessario, como diz Jobim, fazer cessar o "geren- 
ciamento de rotina do sistema judiciario", e precis0 ousar; mudar o que, 
provadamente, n i o  da certo, criar, inovar. 

Mas isso nao se faz sem o conhecimento. E e exatamente esta a 



nossa principal meta: colocar a disposiqiio dos nossos juizes e dos nossos 
funcionarios, seja por intermedio da EMATRA, ja definitivamente engajada 
nessa proposi~go; seja por intermedio da Escola de Formaqao e 
Capacita~Bo dos Servidores, a ser imediatamente criada, seja por interme- 
dio de conv6nios com instituiqdes de reconhecido prestigio na area do 
ensino, como a FundaqBo Getljlio Vargas, com projetos ja em andamento, 
todos alicerqados no apoio indispensavel do Banco do Brasil, institui~go 
que o conhecimento necessario ao desenvolvimento de todos os demais 
itens da nossa carta de inten~des e que visam, finalmente, a massa dos 
nossos jurisdicionados, constituida hoje, de, praticamente, toda a popula- 
q5o economicamente ativa, empregada ou nio. 

Por certo que todo esse planejamento n io  passa ao largo dos ad- 
vogados e das associaqdes de classe, como a AMB, a ANAMATRA, a 
AMATRA, a OAB, a ACAT, o Sindicato dos Advogados, com quem temos a 
certeza de contar e que saber20 da importiincia da conscientiza@o a res- 
peito, do mutirio a envolver-nos como um todo. 

Acordes e envolvidos na adoqao de um novo sistema de gestao e 
nas proposiqdes formuladas, estara dado o primeiro e mais importante pas- 
so para o nosso ingress0 no Seculo 21 e na busca da recupera~io da 
credibilidade necessaria a seguranqa do Estado e a eficacia do Direito na 
1 a Regiao. 

Niio desejamos alongar-nos mais que o necessario para dizer, basi- 
camente, a que viemos. Mais ainda porque a ocasiiio e de festa, a come- 
morar o sucesso da gestio que ora termina e a prognosticar as possibilida- 
des de realiza~des da que se inicia. 

Por isso mesmo queremos fazer alguns registros, que se impdem 
como um preito de gratidao aos que nos possibilitaram galgar, de forma 
honrada, todos os degraus da nossa carreira, inclusive estes ultimos. 

Consideramo-nos, hoje, bem resolvidos, sem necessidade de lan- 
ces de auto-afirmaqgo. Por isso mesmo bem sucedidos. 

Seriamos ingratos e injustos, porem, se atribuisssemos isso a uma auto- 
suficihcia. Ninguem a tem. 

Duas grandes e incansaveis mulheres foram as artifices do nosso 
sucesso. 

A primeira, que, lamentavelmente, ja n io  esta fisicamente conosco, 
nos concedeu o dom da vida. 

A segunda, companheira dedicada ha quarenta e um anos, deu 
significado a essa mesma vida. 

Ambas nos transmitiram o melhor de si; ambas nos deram o amor, 
a compreensao, a ternura, e, por vezes, as advertencias, necessarios ao 
embate da existbncia. 

Ambas apostaram, estimularam e torceram por nos. 



Assim, se em algum momento, como agora, somos alvo de alguma 
homenagem, n i o  temos duvida de que as homenageadas, na verdade, 
sgo elas. 

Nossa gratidio a nosso filho, nora e neto, por existirem, estimulo 
que s io  do nosso futuro. 

Nosso reconhecimento publico, finalmente, aos que nos acompa- 
nharam nessa jornada: nossos mestres, colegas, funcionarios, os advoga- 
dos, a todos os que militam nessa Justiqa. 

Era o que tinhamos a dizer. 
Obrigado a todos, por nos ouvirem. 



Desem bargadora Doris Castro Neves 
Presidente da Ematra - RJ 
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Arnaldo Siissekind (*) 

Sumkio: I - Introduqio; II - Do Direito lntertemporal Constitucional; Ill - Do 
Direito lntertemporal no Codigo de Processo Civil; IV - Da Posiqio da Justiqa 
do Trabalho; V - Da Competencia Ampliada da Justiqa do Trabalho; VI - Da 
Relaqio de Trabalho; VI-A - Dos Trabalhadores AutBnomos; VI-B - Do Trabalho 
Portuario Avulso; VI-C Da Representaqio Comercial; VII - Dos Servidores Pu- 
blicos; Vlll - Do Ente de Direito P~jblico Externo; IX - Dos Diretores de Socieda- 
des; X - Do Dano Moral ou Patrimonial, Inclusive Decorrente de Acidente do 
Trabalho; XI - Do Dissidio Coletivo de Natureza EconBmica; XI1 - Da Migragio 
de Aqbes para a Justiqa do Trabalho. 

A reforma do Poder Judiciario aprovada pela Emenda Constitucional 
no 45, de dez de dezembro de 2004, ampliou significativamente a compe- 
tencia da Justiqa do Trabalho. 

Alem das modificaqbes de relevo atinentes as relaq6es individuais e 
coletivas de trabalho, que examinaremos nesta exposiqio, o novo art. 114 
da Carta Magna transferiu a Justiqa do Trabalho a cornpetencia para diri- 
mir os litigios de natureza sindical (inciso Ill) e as aqbes relativas as penali- 
dades administrativas impostas aos empregadores pelo Ministerio do Tra- 
balha e Emprego (inc. VII); assegurou-lhe o julgamento dos mandados de 
seguranqa, habeas corpus e habeas data em materia de sua jur isdi~io 
(in. IV) e dos conflitos de competencia entre os seus orgios, salvo quando 
se tratar de aqio direta de inconstitucionalidade (inc. V); manteve sua 
competencia para executar de oficio as contribui~bes da seguridade social 
devidas em razio de suas decisbes,(inc. Vlli); confirmou a jurisprudencia 
no sentido da sua competencia para as aqbes sobre danos morais ou 
patrimoniais (inc. VI) . 

(*) Ministro aposentado do TST e Titular da Academia Brasileira de Letras Jurldicas. 



II - Do Direito Intertemporal Constitucional 
0s  novos textos constitucionais sobre jurisdiqao e compet6ncia t6m 

incid6ncia imediata e absoluta. Ja no que concerne a regras processuais, os 
novos preceitos devem respeitar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato 
juridic0 perfeito, consagrados constitucionalmente em clausula petrea cons- 
titucional (art. 5", XXXVI, combinado com o art. 60, § 4", IV, da Constituiqio 
vigente). lsto n io  significa, porem, que, iniciada uma relaqio processual no 
juizo competente, as partes tenham adquirido o direito a que o feito prossi- 
ga, ate o seu termo, na conformidade do ordenamento processual entio em 
vigor. As normas processuais da Carta Magna n io  t6m retroeficacia, embora 
incidam imediatamente na rela~ao processual em curso. 

Invoquemos, a respeito, o maior dos constitucionalistas brasileiros - 
PONTES DE MIRANDA: 

"e principio basico o principio da imediata incid6ncia dos direitos 
adquiridos,a coisa julgada e aos atos juridicos, ou se a retrotrai." Quando 
se diz que as novas Constituiq6es incidem imediatamente e ha, ai, princi- 
pio inegavel, de mod0 nenhum se enuncia que as novas Constituiq6es 
t6m retroatividade e o principio do respeito aos atos juridicos perfeitos n io  
exista para as Constituiq6es. 

As regras juridicas processuais sio, em principio, de eficacia imedia- 
ta. T6m de ser observadas e aplicadas desde o momento em que comeGa 
a sua incid6ncia. A fortiori, as regras juridicas sobre jurisdiqio, porque hao 
de coincidir a atividade do orgio e a lei que a rege. N io  existe direito adqui- 
rid0 a que so se julgue como haveria de ser julgado, o titular de qualquer 
direito; pretensio, a ~ i o  ou exceqio, ao tempo em que adquiriu o direito e 
pelo orgio que era competente antes da nova lex sobre compet6ncia. Se a 
Constituiqio A dizia que o orgio era o competente A e a Constituiqio B 
retirou a compet6ncia de tal orgio, a nova Constituiqio e que ha de ser 
atendida. Tem-se de distinguir da incid6ncia das regras juridicas sobre ju- 
risdiqio e compet6ncia as regras juridicas processuais ja aplicadas. Se foi, 
no momento A, respeitada a jurisdiqio e compet6ncia do orgio A no to- 
cante a um ato, ou a alguns atos, e falta um ou faltam alguns para que se 
extinga a relaqio juridica processual, o que foi feito esta e se tem de cogitar 
do que ainda n io  ocorreu". ("Comentarios a Constituiqio de 1967", SP, 
Rev. dos, Tribunais: 23 ed., vol. VI, pags. 385,390 e 391). 

No mesmo sentido e o magisterio deixado pelo doutissimo CARLOS 
MAXIMILIANO: 

Prevalece, em face das anteriores, a norma recente que disp6e sobre 
a hierarquia das autoridades pljblicas e judiciarias e a composiqao interna 



dos tribunais, singulares ou coletivos, inclusive a respeito dos processos 
em curso. 

As leis do processo retroagem, na apargncia, isto e, "aplicam-se ime- 
diatamente, ate mesmo aos direitos adquiridos antes da sua emanacjio e 
tanto aos feitos ja comecjados quando advieram as novas regras formais, 
como aos posteriores. 

Apenas e nao refazem os atos anteriores: o pretorio ad quem toma 
o feito no estado em que se encontra. ("Direito Intertemporal", Rio, Freitas 
Bastos: 1 946, pags. 26415) ." 

Depois de acentuar que a capacidade para atuar em Juizo rege-se 
pela norma legal vigente quando do ajuizamento da acjao e os recursos 
pelas vigentes na data da decisao recorrida, o saudoso hermeneuta escla- 
rece que: "A execu@o da Sentencja, a forcja executiva do julgado, constitui 
direito adquirido processual; isto e, o direito ao processo executivo rege-se 
pela norma contemporsnea da decisgo final da causa; porem a forma, os 
meios, as vias de execucjao obedecem a lei cujo imperio esta fase derradei- 
ra do feito e empreendida" (Ob. cit., pag. 276). 

Ill - Do Direito Intertemporal no C6digo de Processo Civil 
0 Codigo do Processo Civil (CPC) trata da quest50 no seu art.1211, 

in verbis: "Este Codigo regera o processo civil em todo territorio nacional. 
Ao entrar em vigor, suas disposicj6es aplicar-se-ao desde logo aos proces- 
sos pendentes". 

0 PROFESSOR JOSE OLYMPIO DE CASTRO FILHO, nos seus co- 
mentarios ao CPC, lembra que a doutrina recomenda o sistema do isola- 
mento dos atos processuais, tal como exposto pelo acatado processualista 
MOACYR AMARAL DOS SANTOS, no seu "Direito Processual Civil", para 
quem, embora seja o processo uma unidade em vista do fim a que se 
propee: 'ele e um conjunto de atos, cada um dos quais pode ser conside- 
rado isoladamente para os efeitos da aplicacjio ela lei nova'. Ate porque a 
lei nao podera prejudicar o direito adquirido e a coisa julgada ("Comentari- 
os ao Codigo de Processo Civil", Rio, Forense: 1976, vol. X, pags. 32819). 

E, esteiado nas l i~6es dos grandes mestres Carnelutti, Chiovenda, 
Roubier e Galeno Lacerda, sublinha CASTRO FILHO que a lei processual 
n5o tem aplicacjio retroativa, porem aplica~iio imediata, embora deva reco- 
nhecer os efeitos processuais dos atos ja praticados regularmente sob a egide 
da lei anterior. Dai por que - por exemplos - n3o se pode modificar o rito 
sumarissimo da acj5o apos a citacjao inicial, nem interpor recurso so previsto 
na lei posterior ao dia da sentenGa e, inversamente, suprimir recurso ofereci- 
do de acordo com a lei vigente nesse dia (Ob. e vol cits., pags. 33213). 



IV - Da Posigao da Justiga do Trabalho 
0 Tribunal Superior do Trabalho, em resoluqao do plenario de 16 de 

fevereiro de 2005, aprovou a lnstruqao Normativa nQ 27, dispondo sobre 
procedimentos aplicaveis aos processos em virtude da am pliaqao da com- 
petencia da Justiqa do Trabalho pela EC - 45. 

0 art. 10 da lnstruqao esclarece: "As aqbes ajuizadas na Justiqa do 
Trabalho tramitarao pelo rito ordinario ou sumarissimo, conforme previsto 
na Consolidaqio das Leis do Trabalho, excepcionando-se, apenas, as que, 
por disciplina legal expressa, estejam sujeitas a rito especial, tais como o 
Mandado de Seguranqa, Habeas Corpus, Habeas Data, Aqao Resciso- 
ria, AqBo Cautelar e Aqao de Consignaqao em Pagamento". 

A sisternatica dos recursos, inclusive a nomenclatura, alqada, prazos 
e competgncia obedecerao ao disposto na CLT, sendo sempre devido o 
deposito de que trata o art. 899, se houver condenaqao em pecunia (art. 
2"). Afigura-se-nos, que as apelaqbes interpostas antes da vigencia da EC- 
45 deveria ter sido preservada a competGncia residual do Tribunal, perante 
o qua1 foram interpostas e que nao teriam de efetuar os depositos, em face 
do direito processual adquirido, ate porque eles devem anteceder o ofere- 
cimento do recurso. 

Custas e emolumentos observarao o prescrito na CLT (arts. 3" e 4Q 
da Instruqao), os honorarios advocaticios por sucumbencia somente se- 
rao devidos nos dissidios sobre relacgo de emprego (art. 5") e o juiz podera 
exigir o deposito previo dos honorarios do perito (art. 6"). 

V - Da CompetQncia. Ampliada da Justiga do Trabalho 
0 gmbito jurisdicional da Justi~a do Trabalho foi bastante ampliado pela 

Emenda Constitucional no 45. Do art.114 original so restou o 5 lo: 

"Art. 114. Compete a Justiqa do Trabalho processar e julgar: 
I - as aqbes oriundas da rela~ao de trabalho, abrangidos os entes de 
direito public0 externo e da administraqao publica direta e indireta da 
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e, dos Municipios; 
II - as aqbes que envolvem exercicio do direito de greve; 
111 - as aq6es sobre representaqao sindical, entre sindicatos, entre 
sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 
IV - os mandados de seguranqa, habeas corpus e habeas data, 
quando o ato questionado envolver materia sujeita a sua jurisdiqao; 
V - os conflitos de competencia entre orgios com jurisdiqao traba- 
Ihista, ressalvado o disposto no art. 102, 1; 
VI - as aqbes de indenizaqao por dano moral ou patrimonial, decor- 
rente da relaqao de trabalho; 
VII - as aqbes relativas as penalidades administrativas impostas aos 



empregadores pelos orgaos da fiscalizaqao das relaqbes de traba- 
Iho; 
Vlll - a execuqio, de oficio, das contribuiqdes sociais previstas no 
art. 195, 1, a e II, e seus acrescimos legais, decorrentes das sentensas 
que proferir; 
IX - outras controversias decorrentes da relaqio de trabalho, na for- 
ma da lei. 
§ 10 - Frustrada a negociaqio coletiva, as partes poderio eleger 
arbitros. 
§ 2s - Recusando-se qualquer das partes a negociaqio coletiva ou a 
arbitragem, e facultado as mesmas, de comum acordo, ajuizar dissi- 
dio coletivo de natureza econbmica, podendo a Justiqa do Trabalho 
decidir o conflito, respeitadas as disposiqbes minimas legais de pro- 
teqao ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. 
§ 3" - Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade 
de lesio do interesse pliblico, o Ministerio Pljblico do Trabalho po- 
dera ajuizar dissidio coletivo, competindo a Justiqa do Trabalho de- 
cidir o conflito". 

VI - Da RelaqZio de Trabalho 
A modificaqio de maior repercussio no Judiciario trabalhista con- 

cerne a expressio: "as aqdes oriundas, da relaqio de trabalho". Antes, o 
caput do art. 114 mencionava "os dissidios individuais e coletivos entre 
trabalhadores e empregadores", isto e, os litigios oriundos da relaqio de 
emprego, podendo alcanqar "as controversias decorrentes das relaqbes 
de trabalho" somente, quando a lei especifica o determinasse. 

A relaqio de trabalho e genero do qua1 a relaqio de emprego e uma 
das especies, pois abrange tambem outros contratos, como os de presta- 
qio de serviqos por trabalhadores autbnomos, empreiteiras de lavor, man- 
dato para empreender determinada atividade em nome do mandante, re- 
presentaqio comercial atribuida a pessoa fisica, contratos de agenciamen- 
to e de corretagem. Como esclarece o art. 594 do Codigo Civil. "Toda a 
especie de servi~o ou trabalho licito, material ou imaterial, pode ser contra- 
tad0 mediante retribuiqio". 

0 novo art. 114, contem uma contradiqao, por nos anteriormente 
apontada, porque no inciso I inclui na competencia da Justiqa do Trabalho 
"as aqdes oriundas da relaqio de trabalho" - todas, portanto - entretanto, 
na inciso IX, refere "outras controversias decorrentes da relaqio de traba- 
Iho, na forma da lei". 

Afigura-se-nos que o inciso IX "choveu no molhado", porquanto, ha- 
vendo ou n io  lei especial afirmando a competencia da Justiqa doTrabalho 
para conhecer de litigio sobre qualquer modalidade de relaqio de traba- 



Iho, essa competencia esta afirmada no inciso I. 
A relaqtio de trabalho corresponde ao vinculo juridic0 estipulado, 

expressa ou tacitamente, entre um trabalhador e uma pessoa fisica ou ju- 
ridica, que o remunera pelo serviqo prestado. Ela vincula duas pessoas, 
sendo que o sujeito passivo da obrigaqiio ha de ser uma pessoa fisica, em 
relaqio a qua1 o contratante tem o direito subjetivo de exigir o trabalho 
ajustado. 0 trabalhador aut6nom0, ao contrario do empregado, assume o 
risco da atividade profissional que exerce por conta propria. 

Assinale-se, por oportuno, que, independentemente da competen- 
cia da Justiqa do Trabalho para processar, e julgar os respectivos litigios, o 
direito material aplicavel sera: 

a) em se tratando de relaqao de emprego, a CLT e legislaqao com- 
plementar; 

b) nas relaqdes de trabalho reguladas no Codigo Civil ou em lei espe- 
cial, as correspondentes disposiqdes. 

Consoante prescreve o art. 593 do novo Codigo Civil: "A prestaqio 
de serviqo que nao estiver sujeita a leis trabalhistas ou a lei especial, reger- 
se-a pelas disposiqbes deste Capitulo". 

Na lucida observaqio do professor JOSE AUGUST0 RODRIGUES 
PINTO, ha competencia da Justiqa do Trabalho para julgar as aqbes decor- 
rentes da relaqho de trabalho alcanqa "todas as pessoas fisicas prestadoras 
de atividade pessoal, subordinada ou nao, voltada para a produqao de 
bens e a prestaqio de serviqos. Tal abrangencia aglutinou na competencia 
da Justiqa do Trabalho relaqdes juridicas de direito material comum e tra- 
balhista" (Originais no capitulo VI, item 45, da 73 ediqao do "Processo Tra- 
balhista de Conhecimento", SF L Tr:, que o Autor nos forneceu.) 

VI-A - Dos Trabalhadores Autdnomos 
0 trabalho aut6nomo e uma das modalidades da rela~ao cogitada 

pelo art. 114, 1, da Constituiqao. Ele corresponde tanto ao trabalhador que 
habitualmente e por conta propria exerce uma atividade profissional remu- 
nerada em favor de terceiros, como ao que eventualmente executa o servi- 
qo contratado. E pouco importa que essa relaqao se estabeleqa por um 
ajuste verbal ou em razao de urn contrato escrito de locaqio de serviqos. 0 
relevante e que o trabalho seja realizado por pessoa fisica e praticado sem 
as caracteristicas da relaqao de emprego, cujos elementos estao enuncia- 
dos nos arts. 2" e 3", da CL T. A relaqao de trabalho, no concernente ao 
trabalhador, e sempre intuitu personae. 

Destarte, um profissional liberal ou um marceneiro, contratados sem 
os elementos configuradores da relaqgo de emprego, s io  trabalhadores 



autbnomos. Entretanto, se o ajuste for com a pessoa juridica formada pe- 
10s trabalhadores que executam os serviqos, e evidente que niio havera 
relaqBo de trabalho. Neste liltimo caso a Justiqa do Trabalho sera incom- 
petente para conhecer dos litigios. 

Ha quem sustente que a relaqio entre o profissional liberal e o clien- 
te, seja pessoa fisica ou juridica, e de consumo e nao de trabalho. Mas vale 
acentuar que o art. 30, § 2Q, do Codigo de Defesa do Consumidor assevera 
que "servigo" para efeito de conceituar o "fornecedor" e qualquer atividade 
fornecida no mercado de consumo, mediante remunera~ao inclusive as 
de natureza bancaria, financeira, de credit0 e securitaria, salvo as decor- 
rentes das rela~bes de carater trabalhista" (grifos nossos). 

Afigura-se-nos induvidoso que o profissional liberal que, na qualida- 
de de pessoa fisica, se obriga a prestar determinado serviqo ao contratan- 
te, estabelece tipica relaqao de trabalho. 

Nas palavras do acatado professor MANOEL ANTONIO TElXElRA 
FILHO, a ampliaqBo da competencia da jurisprudencia trabalhista alcanqa 
as "lides nas quais, de um lado, figure como parte um trabalhador lato 
sensu, independente ela natureza juridica do contrato a que esteja, vincu- 
lado, e, de outro, o tomador dos seus serviqos, mesmo que n i o  seja 
empregador"('3ustiqa do Trabalho e a Emenda Constitucional nQ 45/2004", 
in Revista LTr: de janeiro de 2005, SF pag. 14). 

0 ilustrado Ministro do TST, IVES GANDRA MARTINS FILHO, e inci- 
sivo ao acentuar que a rela~ao de trabalho nao se confunde com a "rela- 
qgo de consumo (regida pela Lei 8.078/90), cujo objeto nao e o trabalho 
realizado, mas o produto ou serviqo consumivel, tendo como polos o for- 
necedor (art. 3") e o consumidor (art. 2") que podem ser pessoas fisicas ou 
juridicas"("A reforma do Poder Judiciario e seus desdobramentos na Justi- 
qa do Trabalho", rev. cit., pag. 34). 

VI-B - Do Trabalho Portuario Avulso 
0 trabalhador que presta serviqos no porto sem relaqio de emprego 

e denominado avulso, mas se distingue do autbnomo porque se Ihe apli- 
cam diversas normas legais de natureza trabalhista. 

A relaqio de trabalho n i o  e continua, como ocorre com o emprega- 
do, dependendo sua designaqso do sindicato do qua1 a m8o-de-obra e 
requisitada ou, quando for o caso, do orgao gestor da mio-de obra portu- 
aria; mas tambem se diferencia do trabalho autbnomo porque o executor 
n i o  assume os riscos da atividade ernpreendida. 

A cornpetencia da Justiqa do Trabalho ja estava afirmada na lei espe- 
cial autorizada pela regra original da Carta Magna. 

VI-C - Da Representacao Comercial 
0 representante comercial e contratado por uma sociedade comer- 



cia1 para representa-la com os poderes e limita~6es estipulados no contra- 
to. Ha, portanto, duas pessoas que se vinculam juridicamente nos termos 
do ajuste, ao contrario do que se da na representa~ao imposta por lei. 

A Lei nQ 4.886, de 1965, regula as atividades dos representantes co- 
merciais aut8nomos, quer se trate de pessoa fisica ou de pessoa juridica. E 
induvidoso que so havera rela~ao de trabalho quando o representante for 
pessoa fisica, pois a pessoalidade, no que tange ao prestador dos seus 
servi~os, e fundamental para configura-la. 

VII - Dos Servidores Pliblicos 
A Lei nQ 9.962,de 22 de fevereiro de 2000, resultante da EC-19/98, 

distingue entre o funcionario exercente de atividades tipicas do Estado, 
submetidos ao regime estatutario e os demais servidores regidos pela CLT, 
contratados apos a sua vigbcia. 

0 regime estatutario e impost0 por lei e nao admite a negocia~ao das 
respectivas condiq6es de trabalho. Dai a expressgo de LEON DUGUIT de 
que ele se trata de um ato-condiqao, porque o estatuto legal vigente nao 
admite qualquer modifica~io das suas regras, integrantes do Direito Admi- 
nistrativo. 

0 texto da Emenda Constitucional em foco aprovado pela Cgmara 
dos Deputados prescreveu competir a Justi~a do Trabalho processar e 
julgar as a@es oriundas de relaqao do trabalho da "administra$io publica 
direta e indireta da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipi- 
0s". 0 Senado Federal, no entanto, acrescentou "exceto os servidores 
ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comis- 
sio, incluidas as autarquias e funda~6es pliblicas dos respectivos entes da 
Federaqgo" (Art. 1 14, 1). 

A EC-45, todavia, foi promulgada e publicada com a redaqao da CB 
mara dos Deputados, sem que o Plenario dessa Casa do Congress0 tives- 
se se pronunciado de conformidade com as normas regimentais. A Asso- 
ciaq5o dos Juizes Federais do Brasil ajuizou, a respeito, uma Adin, que 
obteve a seguinte decisao liminar do eminente Ministro NELSON JOBIM, 
como Presidente do STF: 

"Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpreta~ao dada ao 
inciso I, do art. 114, da CF, na redaqao dada pela EC-45/2004, que inclua 
na compet6ncia da Justi~a do Trabalho a apreciaG50 de causas que sejam 
instauradas entre o Poder Public0 e seus servidores a ele vinculados por 
tipica rela@o de ordem estatutaria ou de carater juridico-administrativo". 

Alias, na vig6ncia do preceito original do questionado art. 114, a 
colenda Suprema Corte considerou inconstitucional a disposi~go da Lei 
nQ 8.1 12, de 1990, porque o regime e o "estatutario e nao o contratual 
trabalhistan(Adin. 492, rel. Ministro CELSO MELLO) 

A nosso ver deve ser mantido esse entendimento. 



Vlll - Do Ente de Direito Pljblico Externo 
A jurisdiqao de cada Estado nao e absoluta porquanto o Direito Inter- 

national imp6e-lhe algumas limitaqdes, sejam resultantes de tratados rati- 
ficados, seja em razao de regras de conveniencia que os paises civilizados 
devem observar. 

Hoje, no entanto, a materia e objeto de diversos tratados que os Esta- 
dos aderem por ato soberano, limitando, assim, sua jurisdiqao. Dentre es- 
tes, cumpre referir a Convenqio de Viena sobre Relaqdes Diplomaticas 
(1961), a Convenqao de Viena sobre Relaq6es Consulares (1963), a Carta 
das Naq6es Unidas (1945, art. 105), a Convenqao sobre Privilegios e Imuni- 
dades das Agencias Especializadas das Naqdes Unidas (1 947) - todas elas 
ratificadas pelo Brasil. No imbito americano, cabe destacar o Codigo de 
Bustamante (1928, art. 333) e a Carta da Organizaqao dos Estados Ameri- 
canos (1 948, arts. 139 a 141). 

Desde logo, cumpre nao confundir a imunidade de jurisdiqao de um 
Estado (pessoa de direito publico externo) ou de uma organizaqao de Es- 
tados (pessoa de direito pljblico international), que se estende aos respec- 
tivos chefes, com a reconhecida aos agentes diplomaticos ou consulares. 
e aos respectivos representantes e funcionarios em exercicio no pais re- 
ceptor. Estes sao titulares de direitos subjetivos internacionais, restritos ao 
desempenho da respectiva miss20 ou representaqio na conformidade dos 
tratados a respeito firmados e ratificados; aqueles tern plena imunidade de 
jurisdiqao, como direito inerente a propria personalidade juridica. 

Em todos os precitados instrumentos internacionais, ratificados pelo 
nosso pais, e admitida a renuncia expressa a imunidade jurisdicional, mas 
ela nao alcanqa os atos executorios, sejam eles de carater administrativo, 
judiciario ou legislative. 0 s  tratados que disp6em sobre o tema, exigem 
nova e explicita renuncia ou a proibem para essa fase do processo. 

Antes da Constituiqao de 1988, a cornpetencia para conhecer de 
aq6es sobre eventuais litigios contra entes de direito public0 externo era da 
Justiqa Federal comum. Depois, em disposiqio nao alterada pelo EC-45, 
essa cornpetencia foi transferida para a Justiqa do Trabalho. 

Releve ponderar, entretanto, que a imunidade de jurisdiqao nao foi 
extinta por essa norma constitutional. Competira, portanto a Justiqa do 
Trabalho decidir se na hipotese em foco existe imunidade el existindo, ana- 
lisar a eventual renuncia (Ac. de 07.08.90 do STF na Ap. no 02 - DF, rel. 
Ministro Francisco Rezek, in Rev. do STF, nQ 13, Brasilia). 

IX - Dos Diretores de Sociedades 
Cumpre desde logo distinguir dois tipos de sociedades: 

a) personificada, na qua1 a direqao superior compete aos que de- 



liberam por maioria de voto, computados em face do nljmero de 
quotas (Art. 1.010, do Codigo Civil). Geralmente, a pratica dos atos 
de administraqao cabe a um deles, designado no contrato social ou 
pela assembleia. Nada impede, porem, a designaqao de terceiro (di- 
retor ou gerente) para a pratica desses atos. Neste caso ha mandato; 

b) de agbes (sociedade anhima), na qua1 a assembleia de acionis- 
tas elege os dirigentes que a representarso na sua vida de relaggo. Ai 
nao ha mandato, o qual, sendo contrato, exige duas pessoas - man- 
dante e mandatario - mas representaqao pura, decorrente de lei, em 
razao da qua1 o representante e alter ego da sociedade. 

Na liqao de MIRANDA VALVERDE, as sociedades an6nimas "nas- 
cem com orgaos indispensaveis a sua vida relaqao. 0 funcionamento 
desse orgaos e que depende de pessoas naturais. 0 Administrador ou 
Diretor eleito pela Assembleia Geral, ou indicado por quem tenha autori- 
dade para tanto, como nas sociedades de economia mista, nao contrata 
(grifo nosso) com a sociedade o exercicio de suas funqbes. Se o nomea- 
do aceita o cargo, exerc6-lo na conformidade das prescriqbes legais e 
estruturais, que presidem ao funcionamento da pessoa juridica. Adquire 
uma qualidade, uma situaqao juridica dentro do grupo ou corporaqao, a 
qua1 Ihe impdem deveres e exige o desenvolvimento de certa atividade a 
bem dos interesses coletivos" ("Sociedade por Aqbes", Rio, Forense: 1953, 
vol. Ill, pags. 2781279) 

Nas palavras de MARIO ALLARA "a pessoa juridica, que se encontra 
na mesma condiqao, da pessoa fisica absolutamente incapaz, agira atra- 
ves de seus orgaos ou representantes" ("L6 noziono fundamentali dei diritto 
civile", Giappicherelli Ed: Torino, 1958, vol. I, pag 21 1). 

lncisivo e ERNEST0 KROTOSCHIN, ao asseverar que o diretor elei- 
to pela assembleia "representante legal da sociedade etc., personifica juri- 
dicamente esse patrao abstrato" ("lnstituciones de Derecho Del TrabajoJ7, 
Buenos Aires, Depalma: 1997, vol. I, pag. 80). 

Como ja acentuamos, a relaqao de trabalho a que se refere no art. 
114, 1, da Carta Magna, exige dois sujeitos de direito - contratante e contra- 
tado. Na hipotese em foco de representaqao n io  ha contrato, pois a enti- 
dade representada so pode atuar por meio dos seus orgaos legais. Por isto 
o ilustrado professor titular de Direito Civil da UERJ, FRANCISCO AMA- 
RAL, denomina de organica essa representaqao: 

"Representaqao organica e a que compete aos orgaos externos com 
que uma pessoa juridica atua. Caracteriza-se pela circunst5ncia de o or- 
gao representativo ser parte integrante da propria estrutura, agindo n i o  
individualmente, mas como parte do proprio ente. 



A opiniao dominante e no sentido de que a chamada representaqao 
org5nica consiste apenas na atuaqao da propria pessoa juridica por meio de 
seus orgaos" ("Direito Civil - Introduqao", RJ, Renovar: 4a ed. pags, 4261427). 

Dai a afirmaqao de DELIO MARANHAO, no sentido de que diretor de 
sociedade anbnima eleito pela assembleia de acionistas e "representante 
legal da pessoa juridica, nao como mandatario (o mandato pressupbe dois 
sujeitos), mas, como uma pessoa fisica da qua1 depende o funcionamento 
da propria pessoa juridica" (Ob. cit., pag. 73). 

Por via de consequGncia, as aqbes judiciais movidas por tais direto- 
res eleitos pela assembleia da sociedade anbnima, contra a sociedade que 
representa, sao da compet6ncia da Justiqa comum, visto que na hipotese 
n i o  se configura a relaqao de trabalho. 

X - Do Dano Moral ou Patrimonial, Inclusive Decorrente de Acidente 
do Trabalho 

A compet6ncia para julgar aqbes de indenizaqao por dano moral ou 
patrimonial decorrente de atos praticados no curso da relaqao de empre- 
go, foi afirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho, enquanto que o Su- 
perior Tribunal de Justiqa concluira pela competencia da Justiqa Comum. 
E o Supremo Tribunal Federal se pronunciou, em acordio da lavra do 
Ministro SEP~~LVEDA PERTENCE, em favor da Justiqa do Trabalho: "Cui- 
da-se, pois, de dissidio entre trabalhador e o empregador, decorrente de 
relaqao de trabalho, o que basta, conforme o art. 114, da Constituiqao, a 
afirmar a cornpetencia da Justiqa do Trabalho, nada importando que deva 
ser resolvido a luz de normas de Direito Civil" ("Ac. De 17.1 1.98, no RE- 
238.737-4). 

A EC-45, portanto, tornou explicito, o que fora consolidado pela ju- 
risprud6ncia. A fortiori, nao se pode negar a compet6ncia da Justiqa do 
Trabalho nos casos em que o dano moral ou patrimonial resultar de aci- 
dente do trabalho, causado por dolo ou culpa do empregador. 

Nessa hipotese, a indenizaqao esta inserida no elenco de direitos tra- 
balhistas consagrados pelo art. 7", da Constituiqao: 

"XXVII - seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do emprega- 
dor, sem excluir a indenizaqao a que este esta obrigado, quando incorrer 
em dolo ou culpa!". 

Alias, a Sumula no 736, da Suprema Corte, dispbe que: "Compete a 
Justisa do Trabalho julgar as aqbes que tenham como causa de pedir o 
descumprimento de normas trabalhistas relativas a seguranqa, higiene e 
saljde dos trabalhadores". 

Dai, a judiciosa decisao do Tribunal de Justiqa do Estado do Rio de 
Janeiro: 

"A decisao agravada nao merece censura, tendo se baseado no en- 



tendimento atual da Corte Suprema que se refere a competencia da Justiqa 
Obreira para processar e julgar o pleito indenizatorio amparado em relaqao 
empregaticia, bem como na letra expressa da Constituiqao da Republica. 

De qualquer modo, a questao agora esta regrada pelo artigo 114, da 
Constituiqio da Republica (com redaqao dada pela Emenda Constitucio- 
nal 4512004) (Al-2005.002.0387, rel. Desembargador Luis Felipe Salomao"). 

Surpreendentemente, porem, a colenda Suprema Corte, em deci- 
sao plenaria de 9 de marqo deste ano, concluiu contra os votos dos Minis- 
tros CARLOS AYRES DE BRIT0 e MARC0 AURELIO DE MELLO, que Jus- 
tiqa Comum estadual e a competente para julgar as aq6es de indenizaqao 
previstas no inciso VI, do art.114, da Constituiqao, modificado pela EC-45, 
nao obstante tratar-se de tipico direito trabalhista instituido pelo precitado 
art. 7", inciso XXVI. 

Consoante explicitou o voto prevalente, se a "aqio de indenizaqao 
baseada na legislaqao sobre acidente e da competencia da Justiqa estadu- 
al", a indenizaqio pleiteada em virtude de acidente com dolo ou com culpa 
do empregador, tambem deve ser examinada por essa Justiqa, para que 
nao se tenha "uma possibilidade de grave contradiqio". Questiono, entao, 
se, por coerencia, a Justiqa estadual, pelos seus orgaos competentes em 
materia criminal, nao deveria julgar os litigios sobre rescisao do contrato de 
trabalho, quando fundada em falta grave correspondente a delito previsto 
no Codigo Penal? 

Parece-se-nos, data mkima vhia, que a maioria da Suprema Corte 
(do julgamento nao participou o Ministro CARLOS VELOSO) nao atentou 
para a circunstgncia de que o seguro de acidente do trabalho, compulso- 
riamente a cargo do INSS, nao concede indenizaqao no seu conceit0 clas- 
sico e tradicional. A prestaqio e uma renda vitalicia denominada "auxilio- 
acidente", devida ao trabalhador que, parcialmente incapacitado, continua 
apt0 para o trabalho, cujo valor e somado, se for o caso, aos proventos da 
aposentadoria por invalidez ou de pens30 por morte (arts. 136 a 152, do 
Regulamento aprovado pelo Decreto nQ 2.172, de 5.3.97). 

0 estatuido no art. 109, 1, da Constituiqao, ao tratar da competencia 
dos Juizes Federais, excluindo as causas de acidentes de trabalho e as 
sujeitas a Justiqa do Trabalho, esta em perfeita sintonia com as normas 
concernentes aos acidentes do trabalho, inclusive o precitado inciso XXVII, 
do art. 70, da Constituiqao. E que, em face do preceituado no aludido inciso, 
cumpre distinguir, quanto aos acidentes do trabalho: 

I - o seguro a cargo do INSS, cujos litigios s io  julgados pela Justiqa 
Comum; 

II - a indenizaqao por dano culposo ou doloso do empregador, que 
deve ser pleiteado na Justiqa doTrabalho. 



Evidentemente, quando o inciso I, do art. 109, menciona as causas 
de acidentes do trabalho, ele se refere ao seguro previdenciario custeado 
pelo empregador, mas quando exclui dos juizes federais os dissidios a car- 
go da Justiqa do Trabalho, dos quais participam a Uniao, suas autarquias e 
fundaq6es publicas, esta preservando a compet6ncia dessa jurisdiqao es- 
pecializada para decidir sobre a indenizaqao prevista no elenco de direitos 
trabalhistas relacionados no art. 7". 

XI - Do Dissidio Coletivo de Natureza Econdmica 
0s  $9 10, 2" e 3" do art. 114, da Lei Fundamental, reproduzidos no 

item 11 deste parecer, estatuem que: 

a) malogrando a negociaqio das partes envolvidas no conflito cole- 
tivo, elas poderao eleger arbitros; 
b) se nao houver esse consenso, elas poderao, de comum acordo, 
ajuizar o dissidio coletivo perante o Tribunal; 
c) havendo greve em atividade essential com possibilidade de lesao 
do interesse publico, o Ministerio Publico do Trabalho (MPT) podera 
ajuizar o dissidio; 
d) cumpre respeitar as normas legais minimas de proteqio ao traba- 
Iho e as constantes da convenqio ou do acordo coletivo, aplicavel a 
categoria ou apenas a empresa ou empresas, acordantes. 

0 novo art. 114, da Carta Magna, preceitua competir a Justiqa do 
Trabalho processar e julgar: 

"It - as aqbes que envolvem exercicio do direito de greve" e o art. 50, 
em clausula petrea, invulneravel por Emenda constitucional, escla- 
rece que 
"XXXV - A lei nao excluira da apreciaqao do Poder Judiciario lesao 
ou ameaqa a direito". 

Afigura-se-nos, ser este o procedimento facultado a qualquer das par- 
tes envolvidas no conflito coletivo, quando o prosseguimento da greve esti- 
ver lesando ou ameaqando violar legitimo direito da categoria representada. 
Ate porque, seria dezarrazoado que a Carta Magna se limitasse a proteger o 
interesse publico no suporte fatico da greve e deixasse sem soluqao a lesio 
ao interesse privado, muitas vezes com repercussao na comunidade, ferin- 
do, portanto, interesses publicos. 

0 9 2" da norma constitucional em foco, prescreve competir a Justi- 
qa do Trabalho "decidir o conflito respeitadas as disposiqbes minimas le- 
gais de proteqao ao trabalho, bem como as conveniadas anteriormente". 



Como se infere, ele modificou o paragrafo original, que autorizava 
"estabelecer normas e condiqdes". 

Tal como na arbitragem, em que o arbitro n i o  pode concluir alem ou 
aquem do postulado pelas partes "decidir um conflito e julgar entre preten- 
sdes deduzidas atraves do contraditorio das partes, fazendo entrega da 
prestaqgo jurisdicional rigorosamente dentro dos limites da controversia". 
(J. A. Rodrigues Pinto, ob. cit., item 49). 

Nao integramos a corrente que entende ter sido extinto o poder 
normativo dos tribunais do trabalho, pois a sentenqa podera criar ou rever 
regras e condiqdes de trabalho, desde que o pedido integre a lide, respeita- 
das as disposiqdes minimas de proteqgo ao trabalho previstas em lei ou ins- 
trumento da negociaqao coletiva. 

Alias, os tribunais em geral tambem podem rever condiqdes 
contratuais aplicando a "rebus sic stantibus". E a Se@o de Dissidios 
Coletivos do TST, em acordao da lavra do culto Ministro JOAO ORESTES 
DALAZEN, proferido a luz da redaqao original do citado § 2", assinalou: 
"Para que o preceito constitucional em tela ostente algum sentido Iogico, 
reputam-se disposiqdes minimas as clausulas preexistentes, pactuadas em 
convenqdes coletivas de trabalho, em acordos coletivos de trabalho ou 
contempladas em sentenqas normativas. Tais clausulas, constituindo um 
piso de conquistas da categoria profissional, devem balizar o julgamento 
do dissidio coletivo, a menos que, em face da dinimica da economia e da 
sociedade, resulte demonstrada a excessiva onerosidade ou inadequaqao 
de determinada clausula". (Ac. De 11.1 1.2004 no RO-DC-1281/03). 

0 que importa considerar, e que tanto o laudo arbitral como a sen- 
tenqa que resolvem um dissidio coletjvo nao s i o  declaratorias de uma 
situaqao juridica preterita, para afirma-la ou nega-la, mas constitutivas, insti- 
tuidoras de direitos e obrigaqdes. 

Duas ilaqdes resultam claramente do comando constitucional: 

a) direitos ou condiqdes de trabalho em nivel superior aos prescritos 
nas leis e nas convenqdes ou acordo coletivos aplicaveis as partes 
litigantes, podem ser determinados pela sentenqa, nesta hipotese 
normativa ou constitutiva; 

b) os direitos e condiqdes de trabalho, estipulados nos acordos e 
convenqdes coletivas, nao tkm eficacia juridica limitada a vigkncia 
do respectivo instrumento normativo, incorporando-se, em conse- 
qubcia, aos respectivos contratos de trabalho. 

XI1 - Da Migra~ao de A~des Para a Justi~a do Trabalho 
Reportando-nos, ao que escrevemos nas seqdes I e Ill, itens 3 a 10, 



cumpre-nos concluir que as aqdes que agora s io  da cornpetencia da Justi- 
qa do Trabalho, oriundas da Justiqa Comum, federal ou estadual, passarao 
a ser processadas e julgadas, conforme o caso, pelas Varas do Trabalho ou 
o Tribunal Regional do Trabalho da correspondente localidade. 

0 s  atos praticados antes da transferencia do processo, n io  perdem a 
validade e os recursos cabiveis s io  os previstos na data da decisio recorri- 
da. Assim, a apelaqio interposta deve ser julgada pelo Tribunal Regional do 
Trabalho competente para conhecer do apelo similar - o recurso ordinario. 

Qualquer cidadio que tern conhecimento da hipertrofia da Justiqa 
do Trabalho, sabe que a EC-45 deveria ter assegurado a competkncia 
residual dos orgios do Poder Judiciario, no pertinente as aqdes em curso 
na data da sua vigencia. Lamentavelmente, assim n i o  procedeu o Con- 
gresso Nacional. 

Corn a vultosissima carga de processos, que serio transferidos para 
a Justiqa do Trabalho e o atual ordenamento processual nas fases cognitiva 
e executiva, agravar-se-a, sem dljvida, a lentidio advinda dos dois milhdes 
de aqdes que ja recebe anualmente. 

Podera a Lei Complementar que dispuser sobre a reforma do Poder 
Judiciario, romper com o principio da aplicaqio imediata das normas cons- 
titucionais referentes a jurisdiqio e competencia dos seus orgios, afirma- 
do apenas em lei ordinaria? 

E, a nosso ver, o que aconselha o bom senso, ainda que arranhando 
tradicional principio jurldico. 



0 PODER NORMATIVO DA JUSTIGA DO TRABALHO 
NA REFORMA DO JUDICIARIO 

Arion Say60 Romita (*) 

1. No@o de Poder Normativo. 
A Justiqa do Trabalho, no Brasil, tem cornpetencia nao so para apli- 

car o direito mas tambem para criar o direito. 
Na primeira hipotese, o juiz do trabalho se vale da equidade, como 

subsidio para a interpretaqio da lei. Na segunda hipotese (elaboraqao), a 
equidade assume o carater de fonte (material) do direito, pois, nos casos 
estritos da senten~a normativa, o Tribunal cria uma norma (fonte formal) 
que regula as relaqdes individuais de trabalho dali para o futuro. 

Inegavel, por isso, que o orgio judiciario, ao editar normas gerais de 
trabalho, exerce fungees materialmente legislativas. 

N io  ha que estranhar quando um ram0 do Poder Judiciario exerce 
funqdes legiferantes. N io  vai nisto qualquer delegaqio de poderes nem 
ofensa ao principio da separa~io de poderes. 

0 s  tres poderes classicos s io  independentes entre si por motivos de 
ordem tecnica, mas s io  harm6nicos por questdes de fundo, pois conver- 
gem para um linico objetivo: o bem publico, o interesse da comunidade. 
Na epoca atual, caracterizada pelas rapidas transforma~des e pela veloz 
sucessio dos acontecimentos, as condiqees sociais se revestem de ca- 
racteristicas de instabilidade, os fatos colidem com as normas. A lentidgo 
do poder legislative n i o  Ihe permite votar leis com a presteza indispensavel 
ao controle imediato da realidade social. 0 deferimento dessa missao ao 
poder executivo e impossivel, porque geraria o divorcio entre sua interven- 
qao e os direitos fundamentais. 0 s  conflitos entre o capital e o trabalho 
devem ser submetidos ao controle judicial, que assegura aos interessados 
ampla e direta defesa. 

N io  e possivel as categorias em conflito aguardar uma lei que soluci- 
one o litigio. 0 desajustamento do direito aos fatos, e vice-versa, pode ser 
evitado pela jurisdiqao especializada, a qual, por sua rapidez de aqio, apa- 
ra a repercussao de tais choques na estrutura social e conjura as constan- 
tes ameaqas ao interesse publico. 

(*) Da Academia Nacional de Direito do Trabalho. 
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Fez-se mister, por isso, dotar a justiqa especializada de um regime 
processual e de criterios de julgamento distintos das formulas dos tribunais 
comuns. Confere-se-lhe urna autentica "discricionariedade julgadora" (Oli- 
veira Vianna) que n i o  a toma, porem, independente da lei: discricionariedade 
nao quer dizer arbitrio; la existe liberdade de aqio, dentro dos limites da lei; 
aqui, ha aqio contraria a lei ou excedente dela. 

A decisio proferida pelo tribunal no conflito coletivo, geral, universal, 
abstrata, obrigatoria para todos os membros de urna categoria, e instituto 
proprio do direito do trabalho, que n i o  encontra explicaqio nos principios 
gerais do direito comum. E apontada, por isso, como urna das manifesta- 
qdes do direito do trabalho que justificam o tratamento especial deste ram0 
da arvore juridica e, em consequbncia, sua autonomia. 

2. Origem do Poder Norrnativo. 
A origem proxima do poder normativo dos tribunais do trabalho no 

Brasil e encontrada na legislaqio da Italia fascista do tempo de Mussolini. 
Para Raneletti, a competencia normativa dos tribunais do trabalho 

pode ser encontrada em muitos precedentes na historia do direito, entre 
os quais a competencia legislativa dos pretores romanos, que julgavam 
sobretudo por equidade. 0 principio de justiqa express0 pela equidade faz 
da funqgo do juiz n i o  apenas urna funqio jurisdicional, isto e, de soluqio 
de urna controversia juridica mediante a aplicaqio do direito existente ao 
caso concreto, mas urna funqio de criaqio do direito para o caso em es- 
pecie, portanto, f u n ~ i o  legislativa em sentido substancial. Nesses casos, a 
fonte do direito, para a demanda em apreqo, e a sentenqa do juiz (1). 

Arrigo Solmi, fazendo o elenco das atividades da "Magistratura del 
Lavoro" (2) tendo em vista o sistema fascista-corporativo italiano, afirma 
que poderio ser encontrados nas comunas italianas os precedentes his- 
toricos do ordenamento corporativo que, com novas formas, vem a carac- 
terizar o Estado moderno, pois, na ldade Media, elas constituiam autentico 
Estado corporativo, tendo por fim a tutela do trabalho industrial - caracte- 
ristica particular da produqio econ6mica da cidade. 0 s  numerosissimos 
estatutos das cidades e das corporaqdes citadinas contern disposiqdes que 
formam um verdadeiro regulamento das relaqdes de trabalho, com muitos 
pontos de contato com o do Estado comtempor5ne0, inclusive o tribunal, 
chamado a conhecer das eventuais controversias, que e o tribunal das 
corpora~des. Este sistema durou ate a Revoluqio Francesa, que aboliu as 
corporaqdes de oficio, de mod0 que n i o  se pode ver urna r e l a ~ i o  de con- 
tinuidade direta entre o sistema medieval e o da idade moderna. Mas nos 
tempos recentes, o aparecimento da grande indljstria determinou entre 
empregadores e empregados urna dramatica contraposiqio de interesses 
que degenerou em autbntica luta de classes. As coalisdes de operarios e 



de industriais provocaram manifestaqdes que perturbaram a vida econb- 
mica de varias naqdes. Era necessario encontrar soluqdes que endereqas- 
sem ao ordenamento juridic0 os contrastes sociais. Numerosos e variados 
foram os tentames levados a efeito em varios paises com essa finalidade. 
Na Italia, o problema foi solucionado pela lei de 3.4.1926, no 563 e pelo 
decreto de execuqao de 1.7.1926, no 1.130, que constituiram a "Magistratu- 
ra del Lavoro". 

Procurava-se a soluqio legal do conflito de interesses entre categori- 
as. 0 instituto do contrato coletivo toma possivel a soluqio consensual do 
conflito; se o acordo entre as categorias interessadas encontra dificulda- 
des, intervgm as tentativas de conciliaq50 junto as proprias associaqdes 
sindicais; mas se nem essas tentativas logram 6xit0, no sentido de se che- 
gar ao contrato coletivo, o conflito de interesses entre categorias encontra- 
ra sua soluqao na atividade jurisdicional do Estado. 

A "Magistratura del Lavoro" n i o  era um orgi5o criado pelas partes em 
conflito, nem mesmo um orgio especial formado por juizes improvisados, 
mas um orgao da jurisdiqZio ordinaria do Estado. 

A "Magistratura del Lavoro" e, pois - proclamava a V Declaraqgo da "Car- 
ta del Lavoro" - o "orgao com o qua1 o Estado intervem para reguiar as contro- 
versias do trabalho, quer relativas ao cumprimento dos contratos e normas 
existentes quer referentes a determinaqgo de novas condiqdes de trabalho". 

As controversias coletivas da compet6ncia da "Magistratura del Lavo- 
ro" se distinguem em controversias que concernem a aplicaqio dos contra- 
tos coletivos de trabalho e controversias que concernem a formaqgo de no- 
vas condiqdes de trabalho. Dos dois grupos, o que apresenta uma radical 
inovaqgo sgo as controversias que t6m por objeto a formulaqao de novas 
condiqdes de trabalho. Atribui-se ao magistrado a tarefa de regular as rela- 
qdes de trabalho em lugar dos interessados que nao conseguiram chegar a 
acordo e, se necessario, ate contra a vontade das partes. 0 magistrado deve 
julgar por eqijidade, temperando os interesses dos empregadores com os 
dos trabalhadores, com vistas aos superiores interesses da produqgo. 

A disciplina coletiva e sempre aderente a realidade da vida produtiva 
e laborativa. Por esse motivo, consente-se que, logo que verificadas modi- 
ficaqdes no estado de fato existente ao tempo da decisio, as partes propo- 
nham sua modificaqgo total ou parcial. As decisdes da Magistratura del 
Lavoro s6o obrigatorias n i o  somente para as associaqdes presentes em 
juizo, mas ainda para todos os integrantes das respectivas categorias, se- 
jam, ou nao, associados. 

3. Conflito Individual e Conflito Coletivo Trabalho. Conflitos de 
Direito e Conflitos de Interesses. 

E necessario distinguir o conflito individual do coletivo. 0 primeiro e 



aquele em que se ventilam interesses concretos dos individuos. 0 coletivo 
interessa ao grupo de trabalhadores como representantes de uma comuni- 
dade definida de interesses e nao apenas como a soma material de individu- 
0s; interessa a categoria, isto el a empregados ou empregadores coletiva- 
mente considerados e nao aos individuos considerados em si mesmos. 

Jaeger (3) afirma que a n o ~ a o  de relaggo de trabalho corresponde a 
de conflito de trabalho: conflito entre o interesse do trabalhador e do em- 
pregador. Se pelo menos um desses interesses se qualificar como pre- 
tensgo, estamos em presenGa de uma lide ou controversia do trabalho. As 
controversias de trabalho sao portanto as que concernem ao mod0 de ser 
das relaqbes de trabalho e a tutela juridica eventualmente relativa a um ou 
outro dos interesses (do empregado ou do empregador) em conflito. 

0 s  trabalhadores e os empregadores que participam de um mesmo 
ram0 de produqiio possuem, alem dos interesses concretos de cada um 
uti singuli, interesses identicos, comuns a todos, dos quais sao portado- 
res enquanto membros da categoria. Basta para demostra-lo a relativa fun- 
gibilidade, dentro dos limites do mesmo ramo, dos trabalhadores em face 
da empresa e desta com respeito aos trabalhadores. 0 complexo dos tra- 
balhadores e respectivamente dos empresarios participantes do mesmo 
ram0 de produ~ao chama-se categoria; e diz-se interesse de categoria o 
interesse-tip0 de cada membro desta, o interesse comum a cada trabalha- 
dor e respectivamente a cada empregador, considerado abstratamente. 

Facil e conceber-se a existencia de conflito entre o interesse comum 
de todos os trabalhadores de uma categoria e o interesse comum de todos 
os empregadores - tal e o conflito de categoria (conflito entre dois interes- 
ses de categoria). 

As diferen~as entre o conflito individual e o coletivo sao muitas, po- 
rem a mais saliente e que, enquanto o conflito entre os interesses de dois 
individuos tem carater concreto (como sao concretos os interesses em 
conflito), o contraste entre os interesses de categoria, abstratamente indivi- 
dualizados, e urn conflito hipotetico e abstrato. 

A terminologia - conflito individual e conflito coletivo - n i o  se relaciona 
com o nljmero de pessoas envolvidas na lide. 

0 fato de participarem varios trabalhadores de um process0 contra o 
mesmo empregador n i o  altera a natureza do conflito, pois esta classifica- 
gao n i o  corresponde a motivos de carater numeric0 em relaggo as pesso- 
as que atuam na demanda, surge antes da fundamental diferen~a que existe 
nos fins da demanda. 

Distinguem-se os conflitos de direito dos conflitos de interesses. Ex- 
plica Pozzo (4) que esta classifica@io teve origem nos paises germ~nicos, 
nos principios do seculo XX, como criterio de determina~io da jurisdi~ao, 
em face da divisio da compethcia dos Tribunais do Trabalho e dos orga- 



nismos de conciliaqiio e arbitragem. A compet6ncia dos Tribunais do Tra- 
balho abrangia todas as demandas juridicas; os orgaos de conciliaq80 in- 
tervinham nos conflitos coletivos e econbmicos. 

0 conflito de direito versa sobre um problema juridico que se resolve 
atribuindo o direito a quem ele corresponde; os conflitos de interesses se 
resolvem n i o  por aplicaqZio de uma norma juridica, mas tem por fim a 
criaqiio de urna norma juridica para o futuro. 

0 s  conflitos coletivos classificam-se em conflitos de interesses ou 
econbmicos; e conflitos juridicos ou de direito. 0 s  primeiros sao os que 
n5o se relacionam corn os direitos preexistentes das partes; produzem-se 
por ocasiao de reivindica~des de urna categoria profissional e geram 
controversia votada a criaqao de novos direitos derivados dos interesses 
opostos das partes; resolvem-se n i o  por aplicaqao de urna norma juridica, 
mas t6m por fim a criaqio de urna norma juridica que disponha para o 
futuro; s8o conhecidos na linguagem cotidiana do for0 trabalhista corno 
dissidios coletivos de natureza econbmica. Ja os outros (conflitos juridicos 
ou de direito) versam sobre a interpretaqao de um direito preexistente (nas- 
cido e atual); supdem urna fonte anterior (a lei, a convenqao coletiva ou a 
sentenqa normativa); s i o  comumente designados corno dissidios coleti- 
vos de natureza juridica. 

E nos dissidios coletivos de natureza econbmica, que versam sobre 
urna reivindicaqao tendente a modificar um direito preexistente ou criar um 
direito novo, que se surpreende o exercicio do poder normativo da Justiqa 
do Trabalho. Esse poder, no entanto, nao tem corno ser exercido no imbi- 
to do dissidio coletivo de natureza juridica, pois, nesta classe de conflitos 
coletivos, o Judiciario do Trabalho se submete, corno orgio judicante des- 
pido de singularidades, as normas que presidem a prestaqao jurisdicional 
em sentido amplo. 

4. A Senten~a Norrnativa corno Fonte de Direito. 
A relaqio de trabalho e relaqio juridica, vale dizer, deve existir um 

comando juridico que determine qua1 dos interesses dos sujeitos deva pre- 
valecer e qua1 deva subordinar-se. Esse comando juridico pode ser con- 
creto ou abstrato. 0 primeiro e especifico, volta-se para urna determinada 
pessoa e Ihe impde uma conduta. 0 abstrato, ao reves, e formulado hipo- 
teticamente: prev6 uma hipotese e determina a conduta que devem obser- 
var, nas circunstincias previstas, os sujeitos da relaqio. 0 comando assim 
formulado e a norma juridica. 

0 s  comandos se distinguem, segundo provenham dos proprios in- 
teressados ou de terceiros, em autocomandos ou heterocomandos. 0 s  
primeiros sao proprios do contrato, os ultimos, da sentenqa. 

Quando se verifica um conflito entre o interesse dos trabalhadores 



de urna determinada categoria e a dos empregadores contrapostos, e esse 
conflito, por qualquer motivo, nao e composto mediante urna convenqao 
coletiva, o tribunal o disciplina por meio de urna sentenqa, por isso mesmo 
chamada sentenqa coletiva. Ja que ela compbe um conflito entre dois inte- 
resses abstratos, deve necessariamente conter comandos abstratos, nor- 
mas, dai a denominaqao de sentenqa normativa. 

A sentenqa normativa e, assim, fonte formal do direito do trabalho, 
fonte heterdnoma. Sua aplicaqio encontra limite nas categorias represen- 
tadas pelos sindicatos opostos na demanda, dentro das respectivas bases 
territoriais. 

0 conflito coletivo de trabalho e as suas soluqbes pacificas (a con- 
vencional e a jurisdicional) apresentam em comum a caracteristica de visa- 
rem o interesse abstrato, geral, universal da profissao. 

Se as partes nao conciliam, o tribunal deve dirimir o conflito. Tem que 
"construir" a norma, tem que cria-la. Profere, entao, decisao que e a um so 
tempo sentenqa e lei; participa da natureza desta, pois e geral, abstrata, uni- 
versal, indeterminada. 0 direito processual se transforma em instrumento de 
produqao juridica. Nisto consiste o poder ou competencia normativa da Justiqa 
do Trabalho: a competencia para formular a norma destinada a compor o 
conflito, competencia portanto para editar normas gerais, reguladoras das 
relaqbes de trabalho entre as duas classes em conflito. 

Se a sentenqa do process0 comum e proferida inter partes, a sentenqa 
coletiva, por forqa de seu carater normativo, e proferida erga omnes dentro 
do grupo profissional ou econ6mico interessado. Dai dizer Camelutti que o 
interesse da categoria que se leva a debate na lite colletiva e o interesse 
tipo, valioso para qualquer membro da categoria, associado ou nao, presen- 
te ou futuro. Seus efeitos atingem quaisquer interessados, mesmo que nao 
tenham participado do litigio, que talvez ate o ignorassem. Obriga mesmo 
aqueles que desejariam evitar seus efeitos. Nao e urna decisao in specie: e 
urna decisao inter alios. Superada esta, portanto, a concepqao privatistica, 
segundo a qua1 "il est defendu aux juges de prononcer par voie de disposition 
generale et reglementaire sur les causes qui leur sont soumises". 

A sentenqa normativa possui muita coisa em comum com a conven- 
q io  coletiva, pois ambas representam soluqbes, em ato ou em pothcia, dos 
conflitos coletivos. 0 s  alemaes d i o  a sentenqa coletiva o nome de conven- 
q io  forqada ou obrigada. A sentenqa coletiva e assimilada a convenqao co- 
letiva em seus efeitos, urna vez que e proferida exatamente sobre o objeto 
daquela: regular condiq6es de trabalho. Apenas, e heterdnoma a composi- 
q5o do conflito pela sentenqa, autdnoma pela convenqio; no primeiro caso, 
com a intervenqao do Estado, no segundo, diretamente pelas partes interes- 
sadas. lntervindo no dissidio, o Estado, com o seu ius imperii formula a 
convenqao coletiva que as partes teriam convencionado, se tivessem conci- 



liado. As chamadas sentenqas coletivas nao sgo sengo convenqdes coleti- 
vas que o Estado formula e impde aos litigantes, como se eles as houvessem 
pactuado livremente. 

A legislaqao italiana dispunha que, nesse caso, a sentenqa "produz 
todos os efeitos do contrato coletivo de trabalho" (6). 

A sentenqa coletiva, pois, so formalmente e sentenqa: quem a profe- 
re e, realmente, uma autoridade judiciaria e a forma pela qua1 e proferida e 
propria dos procedimentos que regulam o poder de cogniqao do juiz; mas 
substancialmente produz os mesmos efeitos das normas juridicas, cujos 
requisitos caracteristicos nela se acham reunidos. Em conclus50, a sen- 
tenqa normativa e ato legislativo em sentido material. 

A sentenqa normativa tem carater constitutivo, e n5o declarativo (Ca- 
melutti), cria um estado juridico novo (Couture). Ela tem o carater de uma 
lei, de um regulamento profissional. Prolatada a decisao, ela comeqa a vi- 
gorar como lei para a categoria. 0 s  empregados por ela beneficiados po- 
dem reclamar individualmente contra o empregador (art. 872 da CL T). 

Ela se caracteriza pela ausencia de eficacia executiva. Realmente, a 
sentenqa normativa, por isso mesmo que nao possui conteudo meramen- 
te declarativo, e sim constitutivo, dispondo para o futuro, so comporta exe- 
cuqao individual: ela e que constitui o titulo juridico em que se apoiario as 
reclamaqdes individuais dos empregados beneficiados. 0 juiz aplicara a 
sentenqa normativa como aplica a lei interpretando-a como se se tratasse 
de um diploma legal. 

lnteiramente desconhecida da processualistica tradicional, a senten- 
qa normativa na realidade so tem de sentenqa, no sentido classico, o nome, 
pois so e chamada sentenqa porque nao ha outro nome melhor para de- 
signa-la. 

5. Fun~Bo Politica do Poder Normativo no Brasil. 
LG-se, no art 10, paragrafo unico, da Constituiqao vigente, que todo 

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. 
lsto significa que o Brasil e uma democracia representativa, em que a edi- 
qao de normas compete exclusivamente aos representantes eleitos, aque- 
les ljnicos que detem legitimidade para legislar. Ocorre que juizes n8o s8o 
representantes do povo. Juizes n i o  sao eleitos. Portanto, a ediqio de nor- 
mas por juizes padece, no minimo, do vicio de ilegitimidade por parte da- 
queles que exercem este poder, posto que ele tenha assento constitucio- 
nal, a luz do art. 114, 5 2", da Constituiqao. Mas o certo e que na organiza- 
q io  do Estado democratico de direito nao tem cabimento exercicio de poder 
normativo por juizes, que nao sao representantes do povo, n8o s io  eleitos, 
n8o tGm legitimidade para legislar. 

Justificava-se a existencia desse poder normativo a epoca em que ele 



foi instituido. Quando a Justiqa do Trabalho foi criada, em 1939, e quando 
comeqou a funcionar, em 1941, estavamos sob a vighcia da Carta outorga- 
da de 1937, que nao reconhecia a separaqao de poderes e, mais, colocava o 
poder nas mios do ditador. A Justiqa do Trabalho foi concebida como or- 
g io  do Poder Executivo. Era um setor do Ministerio do Trabalho dotado de 
competencia para dirimir controversias de interesses mediante a criaqao de 
normas. Claro: se o ditador governava o Pais editando decretos-leis, era muito 
razoavel que um setor do Ministerio do Trabalho (uma parcela do Poder 
Executivo) exercesse esta competencia editando normas no julgamento dos 
dissidios coletivos de interesses. Tudo se conjuga numa verdadeira realiza- 
qao de engenharia politica, posta em pratica por pessoas que sabiam muito 
bem o que faziam e que conheciam muito bem o seu oficio. Mais do que 
isso: tinham perfeita visio dos fins que colimavam atingir. 

Entretanto, o Brasil mudou. A Justiqa do Trabalho passou a integrar 
o Poder Judiciario, merce da Constituiqiio de 18 de setembro de 1946, e, 
nessa passagem para o regime democratico, o poder normativo simples- 
mente teria que ser eliminado. Todavia, por uma quest50 cultural, sobrevi- 
veu a teratologia juridica denominada poder normativo da Justiqa do Tra- 
balho. Surge, entao, uma contradiqao insanavel entre o poder normativo, 
criag.50 de uma ditadura, e a competencia material da Justiqa do Trabalho 
no regime democratico. Se a Constituiqiio de 1988 afirma solenemente, 
em seu portico, que o Brasil se constitui em Estado democratico de direito, 
cabe-lhe a tarefa de explicitar a assertiva em outros preceitos que a 
complementem. De fato, isto ocorre. Encontramos no art. 5" uma serie de 
medidas aptas a implantar o regime democratico no Brasil, entre os quais 
(inciso LV) aquela que afirma o principio do contraditorio; no entanto, o 
dissidio coletivo de interesses nao se submete a esse principio, porque o 
julgamento obedece a equidade, merc6 da qua1 o Tribunal do Trabalho 
contrabalanqa os interesses opostos de empregados e empresarios. Outra 
contradiqao resulta do art. 93, IX, que impde a necessidade de fundamen- 
taqio das decisdes judiciais. Como, entretanto, no julgamento do dissidio 
coletivo o Tribunal do Trabalho cria a norma, ou seja , legisla, parece que 
esta dispensado do esforqo de fundamentar sua decisao. 

Mas a sentenqa normativa, embora lei que e, tem corpo de sentenqa 
e, como sentenqa, nao pode deixar de ser fundamentada. 

0 instituto do dissidio coletivo de interesses, em face do regime politi- 
co instituido em 1937 pelo ditador Getblio Vargas, funcionava como uma 
pequena peqa na vasta engrenagem, que, aquela epoca, respondia bem a 
evoluqao socio-politico-econemica. Instrumento pelo qua1 se exercia o 
poder normativo da Justiqa do Trabalho, o dissidio coletivo de interesses 
compunha uma constelaqao politica que amparava, no campo das rela- 
q6es de trabalho, a filosofia social implantada pela Carta fascista de 10 de 



novembro de 1937. Outros institutos integravam a mesma maquina politi- 
ca, pois uma peqa nao tem funcionamento isolado, funciona como com- 
ponente de um todo, muito mais complexo. Que outros institutos repre- 
sentam peqas que cornpunham o referido todo? Podem ser citados: sindi- 
cat0 unico impost0 por lei, sindicalizaqiio por categoria, sindicato de tip0 
assistencial (nio sindicato de tip0 reivindicatorio), sindicato mantido por 
contribuiq6es obrigatorias, composiqao classista dos orgaos da Justiqa do 
Trabalho, poder normativo da Justiqa do Trabalho. 

Todas as peqas dessa vasta maquinaria politico-administrativa guar- 
davam coer6ncia entre si, funcionavam harmonicamente com vistas a al- 
canqar os fins colimados pela ditadura. 0 sindicato deveria ser necessaria- 
mente unico, porque sindicato unico e obediente. 0 s  sindicatos so pode- 
riam ser criados por categorias, porque a categoria, instituida pelo Estado, 
ensejava a fundaqao de sindicatos segundo os designios oficiais. 0 sindi- 
cat0 n8o poderia exercer funqao reivindicativa, porque esta caracteristica 
era apregoada pelas chamadas "doutrinas exoticas", isto e, o comunismo. 
0 fascism0 repelia a luta de classes e optava, como conseqiiiincia, pela 
negaq80 ou ocultaqio do conflito industrial, preconizando a necessaria 
colaboraqao entre os fatores da produqio - o capital e o trabalho - para 
realizar os superiores interesses da produqao nacional. 0 sindicato, por- 
tanto, deveria revestir as caracteristicas de orgio de colaboraqao com o 
poder publico e de entidade meramente assistencial. Corolario desta con- 
cepqao seria a submissao do sindicato ao estrito controle do Estado. 0 
sindicato estaria sujeito a intervenqiio do Ministerio do Trabalho. A contri- 
buiqao sindical criada por lei e arrecadada pelo proprio Estado funcionava 
como um sinal da submissao do orgao de classe a vontade do poder pu- 
b l i c~ .  0 s  lideres sindicais, cooptados pelo Estado, seriam necessariamen- 
te inautgnticos. Jamais poderiam ostentar o atributo de representatividade, 
antes deveriam submeter-se docilmente a vontade politica dos detentores 
do poder. Esta cooptaqio iria refletir-se na composiqiio dos orgaos da Jus- 
tiqa do Trabalho, pela consagraqio dos chamados representantes classistas. 
Ja que os sindicatos n i o  poderiam exercer atividade reivindicatoria, a Jus- 
tiqa do Trabalho deveria ser dotada de poder normativo, exatamente para 
preencher o vazio existente no funcionamento dos sindicatos, que repre- 
sentavam, na verdade, mera extensao de um setor especializado do Mi- 
nisterio do Trabalho. Para coroar esta construqio, surge a proibiqgo da 
greve. Em ambiente politico-sindical desta natureza, n i o  poderia ser reco- 
nhecido o direito de greve. N io  e por acaso que no art. 139, da Carta de 10 
de novembro de 1937, constam duas alineas. A primeira institui a Justi~a 
do Trabalho. A segunda declara a greve recurso nocivo e anti-social, contra- 
rio ao capital e ao trabalho e incompativel com os superiores interesses da 
produqio nacional. A greve e um instrumento indispensavel a atividade 



foi instituido. Quando a Justiqa do Trabalho foi criada, em 1939, e quando 
comeqou a funcionar, em 1941, estavamos sob a vig6ncia da Carta outorga- 
da de 1937, que n i o  reconhecia a separaqao de poderes e, mais, colocava o 
poder nas mios do ditador. A Justiqa do Trabalho foi concebida como or- 
gao do Poder Executivo. Era um setor do Ministerio do Trabalho dotado de 
compet6ncia para dirimir controversias de interesses mediante a criaqio de 
normas. Claro: se o ditador governava o Pais editando decretos-leis, era muito 
razoavel que um setor do Ministerio do Trabalho (uma parcela do Poder 
Executivo) exercesse esta compet6ncia editando normas no julgamento dos 
dissidios coletivos de interesses. Tudo se conjuga numa verdadeira realiza- 
q io  de engenharia politica, posta em pratica por pessoas que sabiam muito 
bem o que faziam e que conheciam muito bem o seu oficio. Mais do que 
isso: tinham perfeita visa0 dos fins que colimavam atingir. 

Entretanto, o Brasil mudou. A Justiqa do Trabalho passou a integrar 
o Poder Judiciario, merc6 da Constituiqio de 18 de setembro de 1946, e, 
nessa passagem para o regime democratico, o poder normativo simples- 
mente teria que ser eliminado. Todavia, por urna quest20 cultural, sobrevi- 
veu a teratologia juridica denominada poder normativo da Justiqa do Tra- 
balho. Surge, entao, uma contradi~ao insanavel entre o poder normativo, 
criaqio de urna ditadura, e a compet6ncia material da Justiqa do Trabalho 
no regime democratico. Se a Constituiqio de 1988 afirma solenemente, 
em seu portico, que o Brasil se constitui em Estado democratico de direito, 
cabe-lhe a tarefa de explicitar a assertiva em outros preceitos que a 
complementem. De fato, isto ocorre. Encontramos no art. 5" urna serie de 
medidas aptas a implantar o regime democratico no Brasil, entre os quais 
(inciso LV) aquela que afirma o principio do contraditorio; no entanto, o 
dissidio coletivo de interesses n5o se submete a esse principio, porque o 
julgamento obedece a eqiiidade, merc6 da qua1 o Tribunal do Trabalho 
contrabalanqa os interesses opostos de empregados e empresarios. Outra 
contradiqio resulta do art. 93, IX, que imp6e a necessidade de fundamen- 
ta@o das decis6es judiciais. Como, entretanto, no julgamento do dissidio 
coletivo o Tribunal do Trabalho cria a norma, ou seja , legisla, parece que 
esta dispensado do esforqo de fundamentar sua decisao. 

Mas a sentenqa normativa, embora lei que el tem corpo de sentenqa 
e, como sentenqa, n i o  pode deixar de ser fundamentada. 

0 instituto do dissidio coletivo de interesses, em face do regime politi- 
co instituido em 1937 pelo ditador Getljlio Vargas, funcionava como urna 
pequena peca na vasta engrenagem, que, aquela epoca, respondia bem a 
evoluqao socio-politico-econamica. Instrumento pelo qua1 se exercia o 
poder normativo da Justiqa do Trabalho, o dissidio coletivo de interesses 
compunha urna constelaqio politica que amparava, no campo das rela- 
q6es de trabalho, a filosofia social implantada pela Carta fascista de 10 de 



novembro de 1937. Outros institutos integravam a mesma maquina politi- 
ca, pois uma peqa nao tem funcionamento isolado, funciona como com- 
ponente de um todo, muito mais complexo. Que outros institutos repre- 
sentam peqas que compunham o referido todo? Podem ser citados: sindi- 
cato unico impost0 por lei, sindicalizaqio por categoria, sindicato de tipo 
assistencial (nio sindicato de tip0 reivindicatorio), sindicato mantido por 
contribuiqbes obrigatorias, composiqao classista dos org5os da Justiqa do 
Trabalho, poder normativo da Justiqa do Trabalho. 

Todas as peqas dessa vasta maquinaria politico-administrativa guar- 
davam coergncia entre si, funcionavam harmonicamente com vistas a al- 
canqar os fins colimados pela ditadura. 0 sindicato deveria ser necessaria- 
mente unico, porque sindicato unico e obediente. 0 s  sindicatos so pode- 
riam ser criados por categorias, porque a categoria, instituida pelo Estado, 
ensejava a fundaqao de sindicatos segundo os designios oficiais. 0 sindi- 
cat0 nao poderia exercer funqBo reivindicativa, porque esta caracteristica 
era apregoada pelas chamadas "doutrinas exoticas", isto el o comunismo. 
0 fascism0 repelia a luta de classes e optava, como consequ&ncia, pela 
negaqao ou ocultaqao do conflito industrial, preconizando a necessaria 
colaboraqio entre os fatores da produqao - o capital e o trabalho - para 
realizar os superiores interesses da produqao nacional. 0 sindicato, por- 
tanto, deveria revestir as caracteristicas de orgio de colaboraqio com o 
poder publico e de entidade meramente assistencial. Corolario desta con- 
cepqao seria a submissao do sindicato ao estrito controle do Estado. 0 
sindicato estaria sujeito a intervenqao do Ministerio do Trabalho. A contri- 
buiqao sindical criada por lei e arrecadada pelo proprio Estado funcionava 
como um sinal da submissgo do orgio de classe a vontade do poder pu- 
b l i c~ .  0 s  lideres sindicais, cooptados pelo Estado, seriam necessariamen- 
te inauthticos. Jamais poderiam ostentar o atributo de representatividade, 
antes deveriam submeter-se docilmente a vontade politica dos detentores 
do poder. Esta cooptaqao iria refletir-se na composiqio dos orglios da Jus- 
tiqa do Trabalho, pela consagraqio dos chamados representantes classistas. 
Ja que os sindicatos n i o  poderiam exercer atividade reivindicatoria, a Jus- 
tiqa do Trabalho deveria ser dotada de poder normativo, exatamente para 
preencher o vazio existente no funcionamento dos sindicatos, que repre- 
sentavam, na verdade, mera extens20 de um setor especializado do Mi- 
nisterio do Trabalho. Para coroar esta construq80, surge a proibiqao da 
greve. Em ambiente politico-sindical desta natureza, nao poderia ser reco- 
nhecido o direito de greve. Ngo e por acaso que no art. 139, da Carta de 10 
de novembro de 1937, constam duas alineas. A primeira institui a Justiqa 
do Trabalho. A segunda declara a greve recurso nocivo e anti-social, contra- 
rio ao capital e ao trabalho e incompativel com os superiores interesses da 
produqao nacional. A greve e um instrumento indispensavel a atividade 



reivindicatoria e negocial do sindicato. Como o sindicato estava inibido de 
exercer tais atividades, a greve seria necessariamente proibida. Para preen- 
cher a lacuna que surgia pela proibiqao da greve, seria de rigor atribuir 
poder normativo a Justiqa do Trabalho, pois o Ministerio do Trabalho, setor 
do Poder Executivo, deveria solucionar a controversia coletiva de interes- 
ses mediante a criaqao de normas, preceitos gerais e abstratos validos no 
iimbito de representaqao das entidades sindicais litigantes. 

6. 0 Poder Normativo nas Constituic6es e na LegislacZio Ordinhria. 
0 s  primeiros textos constitucionais que instituiram a Justiqa do Tra- 

balho no Brasil nao previam o poder normativo. 
As Constituiqbes de 1934 e 1937 nao consagravam explicitamente o 

carater normativo das decis6es da magistratura do trabalho nos conflitos 
coletivos, embora Oliveira Vianna tenha demonstrado que a cornpetencia 
normativa dos tribunais do trabalho instituidos naquelas cartas esta implici- 
ta no fato de sua propria instituiqao (7). 

A Constituiqao de 1934 (art. 122) incluiu a Justiqa do Trabalho no titulo 
"Da ordem econ6mica e social". Em outubro de 1935, portanto, na vigencia 
da Carta de 1934, o Presidente da Republica apresentou a Ciimara dos De- 
putados um anteprojeto de organizaqao da Justiqa do Trabalho; encami- 
nhado a Comissao de Constituiqao e Justiqa, foi designado o Deputado 
Valdemar Ferreira para relata-lo, tendo este apresentado longo parecer, que 
mais tarde deu origem a sua obra intitulada Princl'pios de Legislaqao Social e 
de Direito Judiciario do Trabalho, Sao Paulo, 1, 1938 e 11, 1939. 

Segundo Valdemar Ferreira, o projeto era inconstitucional em varios 
de seus pontos, dado o carater, que ele dizia fascista, de varios de seus 
dispositivos. 0 ponto mais importante da tese de Valdemar Ferreira era a 
incompatibilidade da funqao normativa dos Tribunais do Trabalho com o 
texto da Constituiqao de 1934, para a qua1 o principio da separa~ao dos 
poderes era dogma fundamental; com o regime democratico-liberal nela 
consagrado, pois so o Poder Legislativo podia elaborar normas gerais; e 
com a propria natureza do Poder Judiciario, que so decide in specie e 
nao genericamente; considerava tambem atentatoria do principio constitu- 
cional, que assegura a inviolabilidade da coisa julgada, a faculdade conce- 
dida ao juiz do trabalho, de reformar ou rever as decisbes que estabeleces- 
sem novas condiqbes de trabalho. Mas em sua defesa, correu logo o pro- 
fessor Oliveira Vianna, fulminando a critica com uma dissertaqao doutrina- 
ria tao brilhante qua0 profunda. 

Finalmente, em 1" de maio de 1939, o govern0 baixou o Decreto-lei 
no 1.237, que organizou a Justiqa do Trabalho, instalada em 12 de maio de 
1941. Reconheceu esse diploma, no art. 65, a compet6ncia normativa da 
Justi~a do Trabalho. 



0 Decreto-lei no 1.237 foi regulamentado pelo Decreto no 6.596, de 
12 de dezembro de 1940. A CLT, aprovada pelo Decreto-lei no 5.452, de 19 
de maio de 1943, adotou quase integralmente as disposiqdes do mencio- 
nado regulamento. 

A Consolidaqao das Leis do Trabalho prev6 o dissidio sobre estipula- 
qao de salarios e dispde que a Justiqa Especializada estabelecera condi- 
qdes que, assegurando justo salario aos trabalhadores, permitam justa re- 
tribuiqao as empresas interessadas (art. 766). Prev6, igualmente, dissidio 
coletivo que tenha por motivo novas condiqdes de trabalho (artigos 868 e 
869). Prev6, finalmente, a revisao das decisdes que fixarem novas condi- 
qdes de trabalho, quando se tiverem modificado as circunstincias que as 
ditaram, de mod0 que tais condiqdes se hajam tornado injustas ou 
inaplicaveis (art. 873). 

A Constituiqao de 18 de setembro de 1946 incorporou a Justiqa do 
Trabalho ao Poder Judiciario el no art. 123, § 2", dispde expressamente 
que a lei especificara os casos em que as decisdes nos dissidios coletivos 
poderao estabelecer normas e condiqdes de trabalho. Na Constituinte, 
Adroaldo Mesquita da Costa defendeu ponto de vista favoravel a 
explicitaqao. Dizia ele: "Se nao se deixar expresso na Constituiqao que a 
Justiqa do Trabalho compete estabelecer normas nos dissidios coletivos, 
tenho para mim que esta n i o  tera tal compet6ncia. A Justiqa, cabe aplicar 
a lei, de acordo como esta Ihe compete decidir os casos concretos, mas 
jamais tera a faculdade de cria-la, porque nao e de juiz a f u n ~ i o  de legislar. 
A Justiqa do Trabalho, porem, tem peculiaridades que n5o devem ser es- 
quecidas no texto constitucional, precisamente por serem peculiaridades. 
Praticamente, ela ficara ineficiente e se tomaria inoperante para julgar os 
dissidios coletivos se nao se Ihe desse a cornpetencia normativa. E esta a 
lei ordinaria nao podera dar, assim o entendo, se antes nao o houver feito 
de mod0 expresso, a Constituiqao que estamos elaborando" (1 0). 

Logo que promulgada a Constituiqao de 1946, foi submetida aos tri- 
bunais a tese de que a Justiqa do Trabalho era incompetente para julgar 
dissidios coletivos de natureza econbmica enquanto nao fosse votada a lei 
a que alude o seu art. 123, 5 2", isto e, se persistia, ou nao, o poder normativo 
da Justi~a do Trabalho, em face da nova Carta. 

0 Sindicato da lndljstria de Fiaqao e Tecelagem em Geral no Estado 
de Sao Paulo, por seu advogado J. M. Moreira de Moraes, ofereceu 
substancioso memorial, ao qua1 acostou pareceres de Eduardo Espinola, 
Ferreira de Souza, Sampaio Doria, Vicente Rao, Francisco Campos, Jorge 
Americano, Pontes de Miranda, Temistocles Cavalcanti e Levi Carneiro, to- 
dos acordes em que o preceito constitucional dependia de lei ordinaria 
que o regulamentasse. 

Eduardo Espinola, no parecer que reproduziu em suas anotaqdes a 



Carta de 1946 (1 1) escreveu: "Declara o preceito constitucional que a lei 
especificara os casos; e nao que a Justiqa do Trabalho possa estabelecer 
essas normas e condiqdes de trabalho nas decisdes dos dissidios coleti- 
vos, independentemente da lei. E indispensavel que exista uma lei que os 
especifique". 

Como diz Campos Batalha (12), Geraldo Bezerra de Menezes, a epo- 
ca presidente do Tribunal Superior do Trabalho, tornou-se o defensor mais 
brilhante da competencia normativa da Justiqa do Trabalho, em face da 
vigente Constituiqao. Asseverou que "a especificaqio dos casos tera, sem 
duvida, de ser condicionada as finalidades que determinaram a criaqao 
dos tribunais do trabalho. E a finalidade maior dessa jurisdiqao autbnoma 
e especial nao e, apenas, conciliar ou julgar os dissidios individuais entre 
empregados e empregadores, mas, por certo, enfrentar e resolver, em ter- 
mos legais, com eficiencia, oportunidade e justo criterio, os conflitos de 
interesses entre as respectivas categorias profissionais e econbmicas" (1 3). 
Vale dizer: a Constituiqao de 1946 veio confirmar, e nao estabelecer a 
competencia normativa da Justiqa do Trabalho. 

Esta opiniao - a da constitucionalidade do poder normativo da Justiqa 
do Trabalho - foi a que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal. No Agravo 
de lnstrumento no 14.226, atraves do voto do Min. Barros Barreto, a Primeira 
Turma decidiu que e "inegavel a compet6ncia da Justiqa Trabalhista, no exer- 
cicio de seu poder normativo, para fixaqao de novas condiqdes de trabalho 
e estipulaqao de salarios, inclusive o aumento destes, decretado por via de 
dissidios coletivos (1 4). No Agravo de lnstrumento no 13.697 (1 5), a Segunda 
Turma assentou que enquanto lei nao definir os casos em que possa ter um 
veredito com finalidade normativa, irrestrita e a competencia a respeito da 
Justiqa do Trabalho, na conformidade da legislaqao vigente. No Agravo de 
lnstrumento no 14.699, pelo voto do Min. Orozimbo Nonato, a Segunda Tur- 
ma firmou a tese de que "a disposiqao do 9 2", do art. 123, da nossa Carta 
politica tomou constitucional a normatividade de certas decisdes da Justiqa 
do Trabalho, isto e, a sua competencia normativa, anteriormente assegura- 
da pelo legislador ordinario" (1 6). 

Resolvida favoravelmente a questgo da constitucionalidade da 
competencia do poder normativo, a Justiqa do Trabalho exerceu-o tran- 
qiiilamente pelos anos afora, sem maiores tropeqos, sob a vigencia da 
Constituiqao de 1967 e da Emenda constitucional no 1, de 1969, que previ- 
ram expressamente tal poder. A partir da promulgaqio da Constituiqao de 
1988, o panorama comeqa a modificar-se. 

A vigente Carta Magna (Constituiqao de 5 de outubro de 1988) privi- 
legia a negociaqio coletiva como metodo preferencial de composiqao dos 
conflitos coletivos de trabalho. Dispde o art. 114, 99 lo e 2": "Frustrada a 
negociaqao coletiva, as partes poderio eleger arbitros. Recusando-se qual- 



quer das partes a negociaqio ou a arbitragem, e facultado aos respectivos 
sindicatos ajuizar dissidio coletivo, podendo a Justiqa do Trabalho estabe- 
lecer normas e condiqdes, respeitadas as disposiqdes convencionais e le- 
gais minimas de proteqio do trabalho". Vale dizer: a Constituiqio estabele- 
ce uma progressio para compor o conflito coletivo: inicialmente, as partes 
devem tentar compb-lo mediante negociaqio coletiva; frustrada esta, de- 
vem optar pela arbitragem privada; e so no caso de recusa de uma delas a 
negociar ou a recorrer a arbitragem, faculta-se a instauraqao de dissidio 
coletivo de interesses. 

7. A Prhtica: o Julgamento dos Dissidios Coletivos. 
0 s  interlocutores sociais e os tribunais do trabalho n i o  se deram 

conta, de imediato, da transformaqio que o poder normativo havia sofrido 
merc6 da promulgaqgo do Estatuto Fundamental de 1988. 0 s  processos 
de dissidio coletivo se multiplicavam. 0 exercicio do poder normativo atin- 
giu seu apogeu durante os anos 1980 el mesmo apos a Constituiqio de 
1988, continuaram a ser suscitados numerosos dissidios coletivos em to- 
dos os Tribunais Regionais do Trabalho. No Tribunal Superior do Traba- 
Iho, os dissidios de sua competbncia originaria e os recursos ordinarios 
interpostos das decisdes normativas proferidas pelos regionais sobrecar- 
regavam as pautas e o julgamento exigia longas, sucessivas e enfadonhas 
sessdes, a impedir que o tempo fosse dedicado a outras atividades. 

Eram comuns os dissidios coletivos cuja inicial (a representaqio a 
que alude o art. 856, da CLT) se compunha de mais de uma centena de 
clausulas, que deveriam ser analisadas uma a uma, separadamente. Inici- 
almente, o julgamento do dissidio coletivo era da competbncia do Pleno 
dos Regionais e o julgamento do recurso ordinario incumbia ao Pleno do 
Tribunal Superior. Facil e perceber o tempo que exigia o julgamento de 
cada process0 (julgamento em primeira inst5ncia ou em grau de recurso), 
ja que o deferimento (ou indeferimento) de cada clausula deveria ser fun- 
damentado pelo magistrado que votava, num colegiado integrado por 
dezessete ou mais Juizes. 

Mesmo depois da criaqio das seqdes especializadas em dissidios 
coletivos, por forqa da promulgaqao da Lei no 7.701, de 22-12-1988, os 
colegiados eram integrados por grande numero de juizes. A necessidade 
de fundamentaqio, em alguns tribunais regionais, era afastada, limitando- 
se cada juiz (inclusive o relator e o revisor) a votar: Defiro, ou, indefiro (rela- 
tivamente a cada clausula), sem explicitar as razdes de seu convencimen- 
to, em clara violaqao da regra constitucional que impde a fundamentaqgo 
das decisdes judiciais. No Tribunal Superior do Trabalho essa pratica n io  
era, porem, observada: cada ministro fundamentava longamente seu voto, 
de sorte que o julgamento do dissidio (compet6ncia originaria) ou do re- 



curso ordinario exigia, n8o raramente, quatro ou cinco sessdes. 
Com o deliberado intuit0 de abreviar o julgamento dos feitos, o Tribu- 

nal Superior do Trabalho tomou duas providencias: expediu a Instruqao 
Norrnativa no 4, de 1993 e adotou precedentes normativos. 

A Instruqao Normativa no 4, de 1993, exigia a comprovaqio da tenta- 
tiva de negociaqio ou das negociaqdes realizadas e a indicaqio das cau- 
sas que impossibilitaram o exit0 da composiqiio direta do conflito coletivo. 
A preteriqao dessa formalidade acarretava, mediante expressa previsao da 
IN no 4, a extinqio do processo. Em conseqiiencia desse ato normativo, 
deu-se a extinqio do processo em uma enorme quantidade de dissidios 
coletivos. 0 s  tribunais regionais passaram a adotar a mesma conduta e, 
assim, grande numero de dissidios coletivos morria no nascedouro. 

A adoqao dos precedentes normativos, em 1992 (merce da Resoluqio 
Administrativa no 37), tambem contribuiu, largamente, para arrefecer o impe- 
to dos sindicatos de trabalhadores no a f i  de suscitar dissidios coletivos de 
interesses. As decisdes normativas, nos diferentes processos de dissidio co- 
letivo, tendiam a reproduzir-se, ante a identidade de postulaqdes pelos dife- 
rentes sindicatos. As chamadas "pautas de reivindicaqdes" eram identicas, 
de mod0 que as decisdes passaram a ser padronizadas. A fundamentaqao 
do voto de cada juiz (ou ministro, no TST) simplificava-se, pela simples men- 
qao do precedente normativo pertinente, aplicavel a hipotese. 

No final dos anos 1990 e acentuando-se apos 2000, declinou sensi- 
velmente o numero de dissidios coletivos em curso quer nos tribunais regi- 
onais quer no Tribunal Superior. 0 s  sindicatos de trabalhadores tomaram 
consciencia da inutilidade do ajuizamento de dissidios coletivos, porquan- 
to ou seriam extintos por falta de comprovaqio da tentativa de negociaqao 
coletiva ou seriam julgados mediante a pura e simples aplicaqao de proce- 
dentes normativos, que eram conhecidos por antecipaqao. 

Surgiu a impressao de que ocorrera um enfraquecimento da energia 
reivindicatoria dos sindicatos obreiros. A fim de evitar este inconveniente, o 
Tribunal Superior do Trabalho houve por bem aprovar a Resoluqio no 116, 
de 2003, que revoga a Instruqao Normativa no 4, como que a sinalizar na 
direqao dos sindicatos de trabalhadores o reinicio da pratica de ajuizar 
dissidios coletivos, estimulando-os a regressar aos aureos tempos do exerci- 
cio do poder normativo. A providencia, porem, nao surtiu os efeitos dese- 
jados, porque se manteve reduzido o numero de dissidios coletivos susci- 
tados perante os tribunais do trabalho. 0 poder normativo sofreu inegavel 
erosio, nao so em virtude da pletora de feitos que gerou a reaqgo contraria 
dos tribunais mas tambem por forqa das criticas doutrinarias que sofria. 

8. As Criticas ao Poder Normativo. 
0 s  processos de dissidio coletivo de interesses sempre foram critica- 



dos por serem, entre todas as especies de demandas trabalhistas, os que 
menor elenco probatorio continham. Na pratica, nao havia provas no pro- 
cesso de dissidio coletivo. 0 s  juizes julgavam quase que por intima convic- 
qao (nao por livre convencimento emergente do exame das provas), como 
se fossem membros de um juri popular, n io  magistrados de carreira. Esta 
circunsttincia cobria de inegavel desprestigio esta especie processual. 

0 s  juizes intervinham a esmo no intimo das relaqdes industriais das 
empresas. Impossibilitados, por falta de provas e de mais demorado tempo 
de tramitaqao dos feitos, de examinar mais profundamente a realidade 
econbmica de cada empresa afetada pelos efeitos da sentenqa normativa, 
os juizes deferiam as vezes beneficios que nao poderiam ser suportados 
pelos empregadores ou indeferiam pretensdes que as empresas concede- 
riam de bom grado. Desarticulava-se, assim, a politica de pessoal posta em 
pratica pela empresa, sem proveito para qualquer dos interessados, em- 
pregados ou empregadores. 

As principais criticas derivavam, porem, da funqao politica e social 
exercida pelo poder normativo. Do ponto de vista politico, ele sofria criticas 
por se prestar a implantaqao do regime autoritario e corporativista, vigente 
ao tempo da criaqao da Justiqa do Trabalho no Brasil. 0 pais, hoje, nao e 
mais o Estado Novo do tempo de Getulio Vargas, mas um Estado demo- 
crat ic~ de direito, com o qua1 o poder normativo e manifestamente in- 
compativel. Quanto a funqao social, ele opde barreira quase intransponivel 
a atividade reivindicatoria do sindicato, ja que inibe a negociaqao coletiva, 
alem de constituir sucedtineo eficaz a proibiqao da greve. 0 poder normativo 
foi instituido no Brasil exatamente para impedir a atividade reivindicatoria 
do sindicato (tida, ao tempo do Estado Novo, por aqao de comunistas) e 
bem assim para preencher o vazio deixado pela proibiqao da greve. 

A inibiqio do entendimento direto entre os interlocutores sociais re- 
presenta, sem duvida, o maior inconveniente imputado ao poder normativo 
exercido pelos tribunais do trabalho no Brasil. Sem duvida, a negociaqao 
coletiva constitui o melhor metodo de composiqao do conflito coletivo de 
trabalho. So os proprios interessados diretos - nao o juiz do trabalho - co- 
nhecem as necessidades do trabalhador e as possibilidades da empresa, 
no atendimento das reivindicaqdes formuladas pelos sindicatos obreiros. 

Se temos dois antagonistas sociais, e certo que a autocomposiq~o 
deve derivar do entendimento entre eles. 0 s  meios, formas, procedimen- 
tos ou metodos de composiqio dos conflitos coletivos de trabalho admi- 
tem duas possibilidades: ou a composiqao do conflito e encontrada pelas 
proprias partes (e temos a autocomposiqao) ou o conflito se compde pe- 
rante terceiros alheios aos protagonistas sociais (temos entio, a 
heterocomposiq~o). Estamos tratando apenas da autocomposiqao. 

No campo da autocomposiq~o, distingijem-se duas modalidades: 



aquela que se estabelece diretamente entre os interlocutores sociais (te- 
mos aqui a negociaqao coletiva, algo semelhante, no plano individual, ao 
instituto da transaqao); e aquela que emerge da atuaqao de um orgao cri- 
ado pelos proprios interlocutores, orgao paritario ou nao, mas sempre do- 
tad0 de autonomia funcional: a mediaqao, a conciliaqao e a arbitragem. 

0 entendimento identifica-se com a negociaqao coletiva. 0 confronto 
gera os conflitos coletivos de trabalho. Aqui estamos mais uma vez diante de 
urna esquematizaqao ou formulaqao ideal. Sabemos que nem sempre a 
negociaqao e uma demonstraqao de entendimento. Pode haver negocia- 
qao conflitiva, que resulta ate na celebraqao de urna convenqao coletiva de 
trabalho, depois de laboriosas tentativas e de muito sofrimento mutuo. 

Das duas atitudes possiveis - a do confronto e a do entendimento - 
qua1 e a preferivel? Sem duvida alguma, a do entendimento. Esta preferen- 
cia, contudo, nao passa de urna formulaqao teorica dos estudiosos das 
ciencias sociais. Na pratica, o predominio de urna das atitudes sobre a 
outra n i o  deriva de uma escolha consciente ou da deliberaqio dos teori- 
cos, surge espontaneamente, merc6 de fatores culturais e de condiqbes 
materiais observadas em dado momento. E v i  a pretensgo do politico ou 
do legislador de imprimir as relaqbes sociais orientaqio contraria a indole 
da sociedade ou aos processos historicos, conscientes ou inconscientes. 
0 s  operadores do direito podem debater, analisar, indicar as vantagens e 
as desvantagens de um ou outro procedimento, mas nao conseguirao 
impor seu ponto de vista aos interessados. Eles encontrarao seu proprio 
caminho, orientados pelo dever historico. 

Em tese, o metodo de entendimento e preferivel, urna vez que poupa 
a sociedade dos transtornos provocados pela quebra da normalidade ine- 
rente a rotina da produqao e dos serviqos. Entretanto, o conflito nao pode 
ser ignorado nem reprimido a priori. Cabe lembrar a liqao de Heraclito, 
filosofo pre-socratico, para quem "o conflito e o pai de todas as coisas". A 
justiqa nao significa de mod0 algum apazigijamento. Pelo contrario, as ten- 
tativas de suprimir as linhas de conflito, por forqa de pre-fabricadas ideolo- 
gias de harmonia e unidade social, so tern servido, ate hoje, para aumentar 
as manifestaqbes de violencia, em vez de diminui-las. Mas, ver a realidade 
como fundamentalmente constituida por urna tensgo de opostos nao sig- 
nifica necessariamente optar pela guerra, pela luta armada. Ngo se trata 
disso. Ngo se cuida da eliminaqio de um dos contendores pela imposiqao 
do outro. A tensao que constitui a verdadeira harmonia necessita, para 
perdurar, de ambos os opostos e este e o cimento que realiza a solidificaqio 
das relaqbes sociais. 

0 poder normativo e incompativel com a autonomia coletiva privada 
dos grupos organizados. 0 regime autoritario e corporativista desconfia 
dos atores sociais, em cuja atuaqio, a seu ver, pode alojar-se tentativa de 



subversao da ordem politica e social. 0 regime democratico, pelo contra 
rio, neles deposita confianqa e, longe de escamotear o conflito industrial, 
nele enxerga aspectos positivos. No particular, a Constituiqio de 1988 incide 
em contradi~io no 9 lo do art. 114, porque da a entender que prefere o 
metodo autocompositivo da negocia~ao, nao obstante conserve o institu- 
to do dissidio coletivo de interesse no § 2" do mesmo dispositivo, com o 
que, na pratica, inviabiliza o entendimento direto entre os interessados e 
ate mesmo a elei~ao de arbitros. 

0 poder normativo exercido a partir da iniciativa unilateral dos sindi- 
catos de trabalhadores, sobre dificultar o entendimento direto entre os 
interlocutores sociais, viola o principio de liberdade sindical, considerado 
pela Organiza~io lnternacional do Trabalho o primeiro entre os direitos 
fundamentais dos trabalhadores. Entre outras razbes, a existgncia do po- 
der normativo dos tribunais do trabalho impede o Brasil de ratificar a Con- 
ven~5o no 87, da OIT, considerada o text0 mais importante ja aprovado, ao 
longo de toda a historia daquele organism0 internacional. A viola~iio da 
liberdade sindical decorre do fato de inibir a negocia~ao coletiva, instituto 
que representa, em um sindicalismo livre e democratico, a razao de ser do 
proprio ente sindical: sindicato livre, em uma ordem constitucional demo- 
cratica, existe para reivindicar. 0 esforqo reivindicativo se realiza em face da 
contraparte patronal, deflagrando-se o process0 de negocia~iio coletiva. 

Por tais razbes, os tecnicos da Organiza~io lnternacional do Traba- 
Iho viam no poder normativo exercido a partir da iniciativa unilateral de um 
dos contendores empecilho ao exercicio da liberdade sindical no Brasil e 
sugeriram fosse imposta a iniciativa conjunta dos contendores no 
ajuizamento do dissidio coletivo. 

0 ideal seria a extin~ao pura e simples do poder normativo. Sabe-se, 
porem, que e forte a resistencia a supressao do instituto. Ha interesses de 
atores sociais significativos envolvidos no debate. Boa parcela da magistra- 
tura trabalhista n i o  deseja perder poder. A retirada da cornpetencia 
normativa dos tribunais do trabalho poderia parecer, aos olhos daqueles 
magistrados, reduqio de seu prestigio social. Sindicatos n i o  representati- 
vos, vivos apenas a custa da contribuiqgo sindical compulsoria (impost0 
sindical) opbem-se a supressao do poder normativo, porque no dissidio 
coletivo encontram novas fontes de renda (contribuiqao assistencial) e de- 
monstram, com o ajuizamento da aqao coletiva, desenvolvimento de ativi- 
dade em pro1 de seus representados. A oposiqao a tese da extin~iio do 
poder normativo, partida de segmentos da sociedade revestidos de poder 
decisorio, gerou a necessidade de se encontrar uma s o l u ~ i o  de compro- 
misso, capaz de contentar a parcela de opiniao que se opunha aquela 
extinqao, mas que ao mesmo tempo reduzisse a extensio do exercicio da 
compet6ncia normativa, evitasse os maleficios decorrentes da intensa uti- 



lizaqio dos dissidios coletivos e incentivasse a pratica da negociaqho co- 
letiva entre os interlocutores sociais. 

Esta solur$io intermediaria foi encontrada pela Emenda Constitucional 
no 45, de 8 de dezembro de 2004, vigente em 31 do mesmo m6s e ano. 

9. 0 Poder Normativo na Emenda Constitucional no 45. 
0 art. 1" da Emenda Constitucional no 45, que dispde sobre a refor- 

ma do Poder Judiciario, deu nova redaq8o a diversos dispositivos da Cons- 
tituiqgo de 5 de outubro de 1988, entre os quais o art. 1 14, § 2", e acrescen- 
tou a este artigo o 9 3". A redaqao do art. 11 4, 2", da Constituiqao passou a 
ser a seguinte: "Recusando-se qualquer das partes a negociaqao coletiva 
ou a arbitragem, e facultado as mesmas, de comum acordo, ajuizar dissidio 
coletivo de natureza econbmica, podendo a Justiqa do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposiqdes minimas legais de proteqao ao traba- 
Iho, bem como as convencionadas anteriormente". 0 9 3", do art. 11 4, 
introduz uma novidade. Ja existia um paragrafo terceiro na antiga redaqio, 
mas ele foi transformado no inciso Vlll do mesmo artigo (execuqao de ofi- 
cio das contribuiqdes sociais). Agora, o 9 3" tem a seguinte redaqgo: "Em 
caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesao do inte- 
resse publico, o Ministerio Publico do Trabalho podera ajuizar dissidio co- 
letivo, competindo a Justiqa do Trabalho decidir o conflito". 

Abre-se aqui um parentese para criticar a deficiente redaqao do disposi- 
tivo em foco. Segundo o teor do § 2" do art. 1 14, "e facultado as mesmas, de 
comum acordo", etc. 0 emprego do pronome indefinido mesmo e conden& 
vel, em frases como a analisada. 0 pronome indefinido nao deve ser usado, 
em bom portugu6s, como substituto de pronome pessoal ou demonstrativo. 
Deveria estar escrito: "e a elas facultado, de comum acordo", etc. 

Tambem n io  pode passar sem reparo o pleonasmo contido na expres- 
s io  "de comum acordo". 0 acordo pressupde o consenso dos litigantes ... 

Outra impetfeiqgo e a alusio a dissidios de natureza econbmica. Todo 
dissidio, em materia de trabalho, quer individual quer coletivo, tem natureza 
econbmica, direta ou indiretamente. A classificaqZio dos dissidios coletivos 
em dissidios de natureza juridica e de natureza econ6mica deve ser afasta- 
da, por imprecisa, pois todo dissidio coletivo tem, ao mesmo tempo, nature- 
za juridica e econbmica. Deve ser preferida a nomenclatura que distingue 
entre dissidios de direito e dissidios de interesses. Fecha-se o par6ntese. 

Em razao da nova disciplina constitucional do poder normativo, pas- 
Sam a ser duas as categorias de dissidios coletivos: 13 - os ordinarios, a 
saber, aqueles cujo ajuizamento depende de iniciativa conjunta dos litigan- 
tes; 23 - os dissidios de greve, que comportam, por seu turno, uma subdi- 
visiio: 13 - dissidios de greve em atividade essencial, com possibilidade de 
les5o do interesse publico, caso em que a legitimidade para o ajuizamento 



e exclusiva do Ministerio Publico do Trabalho; 2a - dissidios de greve em 
atividade n8o essencial ou quando n io  ocorra possibilidade de lesiio do 
interesse publico, caso em que o ajuizamento depende de iniciativa con- 
junta dos contendores. 

Como as atividades essenciais nao sao muitas (sao apenas as relaci- 
onadas no art. 10 da Lei no 7.783, de 28.6.1 989), cabe considerar a possibi- 
lidade de greve em algum tipo de serviqo ou atividade nao essencial. Neste 
caso, o Ministerio Publico do Trabalho n5o tern legitimidade para ajuizar o 
dissidio coletivo, pois ela se restringe, nos exatos termos do art. 114, § 3", 
da Constituiqiio, aos casos de greve em atividade essencial. Como orgiio 
da sociedade, o Ministerio Publico so tem, corn exclusividade, a prerrogati- 
va de ajuizamento da aqao coletiva quando ocorrer possibilidade de lesao 
do interesse publico. Quando em jog0 atividade nao essencial, falece ao 
Ministerio Publico legitimidade para ajuizar dissidio coletivo, porquanto nesta 
hipotese inocorre a possibilidade de lesao ao interesse publico. 

Nas hipoteses em que, havendo greve, o Ministerio Publico do Tra- 
balho n8o detem legitimidade para o ajuizamento da aqio coletiva, este 
ajuizamento depende da iniciativa conjunta dos contendores. Se este "co- 
mum acordo" n i o  for alcanqado, a composiqio do conflito resultara uni- 
camente do entendimento direto entre os interessados (negociaqao coleti- 
va), a menos que prefiram eleger arbitro. 

VG-se, portanto, que, a partir da promulgaqao da Emenda Constitu- 
cional no 45, o exercicio do poder normativo dos tribunais do trabalho de- 
pende da iniciativa conjunta dos interessados. Esta afirmaqao suscita algu- 
mas consideraqdes adicionais, adiante desenvolvidas: 

I g  - A constitucionalidade do art. 114, 5 2", da Constituiqio, com a 
redaqio dada pelo art. lo, da Emenda Constitutional no 45. 

A Confederaqao Nacional das Profissdes Liberais ajuizou perante o 
Supremo Tribunal Federal aqio direta de inconstitucionalidade (AD1 no 
3.392) contra o trecho do 5 2", do art. 11 4, que exige o comum acordo dos 
litigantes para ajuizar dissidio coletivo. Foi sorteado relator o Ministro Cezar 
Peluso. 0 principal argument0 e o de que a norma viola o principio do livre 
acesso a Justiqa. 

A aqio deve ser julgada improcedente. N i o  existe a suposta 
inconstitucionalidade. 0 art. 5", inciso XXXV, da Constituiqio apenas declara 
que "a lei n io  excluira da apreciaqao do Poder Judiciario less0 ou ameaqa a 
direito". A regra e, portanto, inaplicavel a hipotese, porque o dissidio coletivo 
nao tem por objeto a reparaqao de lesio ou ameaqa a direito subjetivo. No 
julgamento do dissidio coletivo de interesses n io  esta em tela de juizo a apli- 
caqio de uma norma preexistente, que assegura urn "direito" pretensamente 
violado, porquanto essa modalidade de process0 judicial visa a criaqio da 
norma, ou seja, a inovar o direito positivo aplicavel as categorias em litigio. 



Direito ainda por criar n5o pode ser "lesado" ou "ameaqado". 
Por outro lado, a exigencia de iniciativa conjunta n i o  impede o aces- 

so ao Poder Judiciario. Observado o pressuposto processual do "comum 
acordo", o tribunal julgara o dissidio coletivo. Se se entender que a exigen- 
cia de iniciativa conjunta constitui mero pressuposto processual da aqao 
coletiva, serio dissipadas as duvidas quanto a suposta inconstitucionalidade 
da norma. 

Otavio Brito Lopes repele a argiiiqao de inconstitucionalidade sob o 
argument0 de que "agora nao se pode considerar o poder normativo como 
atividade jurisdicional tipica. Sua natureza e de arbitragem judicial volunta- 
ria". A seu ver, se se considerar o exercicio do poder normativo atividade 
jurisdicional, sera imperativo reconhecer que "a exigencia de mutuo con- 
sentimento dos atores sociais para deflagrar o poder normativo se configu- 
rara em verdadeiro cerceamento do acesso amplo ao Poder Judiciario, o 
que seria inadmissivel". E chega ao excess0 de sustentar que o poder 
normativo, "em sua essencia, nunca teve natureza jurisdicional" (1 7). NBo 
procede, porem, a tese que nega a natureza jurisdicional do exercicio do 
poder normativo. Como se recorda, o poder normativo constitui modalida- 
de de composiqio heterbnoma dos conflitos coletivos de trabalho, soluc5o 
jurisdicional: ao inves de procurarem compor suas diverghcias por meio 
do entendimento direto (negocia~ao coletiva) ou mediante apelo a media- 
qao ou arbitragem, as partes se dirigem ao Poder Judiciario, que exercera, 
neste caso, jurisdiqgo, ou seja, julgara o dissidio coletivo. A sentenqa 
normativa, embora com alma de lei, tem corpo de sentenqa. N6o deixa de 
ser sentenqa, resultado da atividade jurisdicional do Tribunal que tem a seu 
cargo o julgamento da lide coletiva. Julgamento por Tribunal e, sempre, e 
necessariamente, atividade jurisdicional. 0 s  elementos da jurisdiqao estao 
presentes: partes, juiz e lide. Desnecessaria, em consequencia, sera a afir- 
maqio da suposta (e incorreta) natureza arbitral do poder normativo, para 
concluir pela constitucionalidade da Emenda Constitucional no 45. 

28 - A Emenda Constitucional no 45 instituiu juizo arbitral para os 
dissidios coletivos de interesses? 

Nao, a Emenda Constitucional no 45 reduziu o poder normativo dos 
Tribunais do Trabalho, mas n5o o extinguiu nem o transformou em arbitra- 
gem (constituiria, na opiniio de Otavio Brito Lopes, "arbitragem judicial 
voluntaria") (1 8). 

Ha quem afirme ter ocorrido "a extinqgo do efeito normativo para as 
decisdes adotadas pelos Tribunais do Trabalho em dissidios", do que resul- 
tou ficar a Justiqa do Trabalho "sem poder de criaqao do direito" (19). Sem 
razao, porem. Basta ler o art. 114, § 2", da Constituiqio, com a reda~go da 
Emenda Constitucional no 45, para concluir pela sobrevivencia do poder 
normativo, embora com restriq6es quanto ao aspect0 da legitimaqao para o 



ajuizamento e bem assim quanto a extensgo do poder de criar normas e 
condiqdes de trabalho. 0 texto constitutional claro, ao estabelecer: "poden- 
do a Justiqa do Trabalho decidir o conflito". Como a Justiqa do Trabalho 
"decide o conflito" coletivo? Pela criaqio da norma aplicavel no Ambito de 
representaqgo dos contendores. Quanto ao aspect0 da cria~ao de direito ex 
novo, a questao e mais delicada e merece exame mais profundo, adiante. 

Sustenta-se que a Emenda no 45 transformou o dissidio coletivo em 
"verdadeiro exercicio de juizo arbitral dada a necessidade de mlituo acor- 
do para a submissiio do conflito ao Judiciario Laboral" de mod0 que ago- 
ra, ao julgar o dissidio coletivo, as Cortes Trabalhistas sao "verdadeiras Cortes 
de Arbitragem" (20). Nesta mesma corrente doutrinaria inclui-se quem veja 
a Justiqa do Trabalho agora transformada num "semi-arbitro" (21). Curiosa 
figura esta, de arbitro pela metade ... Ou se e arbitro por inteiro, ou entao ... 

Nao merece aplauso a opiniao de que o Judiciario Trabalhista se trans- 
formou em juizo arbitral. 0 metodo jurisdicional de soluqao dos conflitos 
de trabalho nao se confunde com a arbitragem. Esta constitui metodo al- 
ternativo a soluqgo jurisdicional. A propria Constituiqgo distingue arbitra- 
gem de soluqao jurisdicional. As partes podem eleger arbitro. Se alguma 
das partes se recusar a eleiqao do arbitro, abrem-se as portas do Judicia- 
rio, embora o ajuizamento do feito dependa de iniciativa conjunta dos 
contendores (art. 1 14, $9 lo e 2"). A arbitragem nao se caracteriza apenas 
pelo consenso das partes na eleiqao do arbitro. A atividade do arbitro difere, 
sob inumeros aspectos, do exercicio do poder normativo pelo juiz do traba- 
Iho. Este, como se recorda, cria a norma, exerce atividade legiferante, profere 
sentenqa normativa (que e fonte formal do Direito do Trabalho, materialmente 
equiparada a lei). Estas caracteristicas estao ausentes da atividade do arbitro. 
Ao exercer o poder normativo, o juiz do trabalho n io  profere laudo ou senten- 
qa arbitral, da mesma forma como o arbitro nao profere sentenqa normativa. 
As decisdes, num e noutro caso, s5o substancialmente distintas e geram con- 
sequhcias juridicas tambem diferentes. 

Enquanto a decisio do arbitro exaure seus efeitos no ato de sua 
prolaqao, os efeitos da sentenGa normativa se projetam para o futuro. En- 
quanto a sentenqa arbitral nao e fonte do direito, a sentenqa normativa o e. 
A decisao do arbitro n i o  serve de base para a propositura da aq6o de 
cumprimento (CLT, art. 872), mas a sentenqa normativa apresenta esta ca- 
racteristica impar: em caso de descumprimento da norma por ela expedida, 
os interessados, individualmente considerados, podem valer-se da senten- 
qa normativa, nao como titulo executivo individual, mas sim como fonte do 
direito, ajuizando a a ~ a o  de cumprimento, que e uma reclamaqio traba- 
lhista comum. Alegando descumprimento da sentenqa normativa, o inte- 
ressado propde a reclamaqio trabalhista cabivel, da mesma forma como a 
proporia em caso de descumprimento da lei de ferias ou da lei do decimo 



terceiro salario, por exemplo, o que inocorre quando se trata de sentenqa 
arbitral. lnexiste previsio legal de uma hipotetica "aqao de cumprimento" 
de sentenqa arbitral. 

3% A sentenqa normativa passou a ser irrecorrivel? 
Como consequ6ncia das palpaveis distinqdes entre a sentenqa arbitral 

e a sentenqa normativa, surge a questao do recurso. A sentenqa arbitral e 
irrecorrivel, cabendo apenas pleito de decretaqio de sua nulidade, segun- 
do o disposto no art. 33, da Lei no 9.307, de 23.9.1996. Ja a sentenqa 
normativa admite recurso, segundo os preceitos contidos na Consolida- 
@io das Leis do Trabalho, que foram recepcionados pela Emenda Consti- 
tucional no 45. 

Opina-se, em doutrina, pela irrecorribilidade da sentenqa "arbitral" pro- 
ferida pela Justiqa do Trabalho (rectius: sentenqa normativa). Seria "ilogico" 
que "as partes livremente elegessem um arbitro (ainda que judicial) para so- 
lucionar seu conflito e, apos, se insurgissem contra a respectiva decisao" 
(22). Vai, nesta afirma~io, inadmissivel confus5o entre o pressuposto pro- 
cessual da iniciativa conjunta no ato do ajuizamento (Constituiqgo, art. 1 14, § 
2", com a redaqao da Emenda no 45) e a convenqao de arbitragem (clausula 
compromissoria e compromisso arbitral) a que aludem os arts. 3" e 9" da Lei 
nQ 9.307. La, o consenso dos litigantes se restringe a decisao de submeter o 
dissidio ao julgamento do Tribunal do Trabalho. Aqui, o compromisso com- 
preende a concordiincia previa com a decisgo do arbitro. Quando os 
litigantes,de comum acordo, convergem para o pedido de decisio judicial 
do conflito coletivo, nao abrem mao do direito de recorrer da sentenqa 
normativa que sera proferida pelo Tribunal do Trabalho. 

A irrecorribilidade da sentenqa proferida pelo Tribunal do Trabalho 
seria admissivel, caso os litigantes, com apoio no art. 11 4, § 10, da Consti- 
tuiqao, decidissem indicar como arbitro o proprio Tribunal do Trabalho. 
Neste caso, a convenqio de arbitragem deveria ser explicita, observados 
os pariimetros estipulados pela lei de arbitragem (Lei no 9.307). Entretanto, 
caso decidam pelo ajuizamento conjunto do dissidio coletivo, as partes 
apenas manifestam sua vontade de litigar em juizo, sem que a iniciativa 
conjunta no ato do ajuizamento implique previa concordihcia com a deci- 
sao final a ser proferida pelo Tribunal do Trabalho. 

As disposiq6es da Consolidaqgo das Leis do Trabalho a respeito de 
recurso no procedimento do dissidio coletivo conservam plena vig6ncia. 
Nao foram tacitamente revogadas pela Emenda Constitucional no 45. Con- 
tinua a caber recurso ordinario para o Tribunal Superior do Trabalho das 
decisdes proferidas pelos Tribunais Regionais, nos termos do art. 895, ali- 
nea "b", da CLT clc. o art. 20, inciso ll, alinea "a", da Lei 7.701, de 21 .I 2.1 988. 
Da mesma forma, continuam a caber embargos infringentes contra deci- 
s i o  nao uniinime proferida em dissidio coletivo da cornpetencia originaria 



do Tribunal Superior do Trabalho (Lei no 7.701, artrn 20, inciso II, alinea "c"). 
4a - A Emenda Constitucional no 45 aplica-se aos processes de dissidio 

coletivo em curso na data de sua vig$ncia? 
A Emenda Constitucional no 45 e norma de ordem publica e, em 

conseqii6ncia, tern aplicaqao imediata aos dissidios coletivos nao julgados 
antes de 31.1 2.2004. 

lsto significa que 0s processos de dissidio coletivo ainda nao julga- 
dos na data da vig6ncia da Emenda Constitutional no 45, t$m o prossegui- 
mento de sua tramita@30 condicionado anu6ncia das partes. Basta que 
uma das partes nao expresse sua concord6ncia para que o dissidio seja 
extinto sem julgamento de merito. 

A iniciativa conjunta das partes quanto ao prosseguimento do feito, 
constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo, de tal mod0 
que a sua aus6ncia acarreta a extinqao do processo. 

5a - As disposiqdes minimas legais da protegao ao trabalho e as 
convencionadas anteriormente integram os contratos individuais de babalho? 

Dispde o art. 114, § 29, in fine da Constituiqio (com a redaqao da 
Emenda Constitucional no 45) que, ao "decidir o conflito", a Justi~a do 
Trabalho respeitara as disposiqdes minimas legais de proteqao ao trabalho 
bem como as convencionadas anteriormente. A redaqao anterior n io  era 
diferente, tendo ocorrido apenas alteraqao na enumeraqao das fontes for- 
mais do Direito do Trabalho a serem respeitadas pela decisao judicial: " 
... respeitadas as disposiqdes convencionais e legais minimas de proteqio 
ao trabalho". 

Durante a vig6ncia do texto originario da Carta de 1988, sustentou-se 
que o texto autorizava a inserqao em definitivo das clausulas das conven- 
qdes coletivas de trabalho (ou acordos coletivos) aos contratos individuais 
de trabalho. Mas a tese nao prevaleceu. 

A proposito desta nova redaqgo dada ao art. 1 14, 3 29, da Constituiqao 
pela Emenda Constitucional no 45, duas correntes doutrinarias se formaram: 
13 - afirma que a parte final do dispositivo determina sejam incorporadas aos 
contratos individuais de trabalho as clausulas das convenqdes coletivas de 
trabalho anteriormente celebradas; 23 - nega tenha o dispositivo em foco 
ordenado tal incorporaqao. 

Na primeira corrente alinha-se o pensamento de Jose Soares Filho. 
Apos lembrar que nas sentenqas normativas os Tribunais do Trabalho de- 
vem respeitar "nao so as disposiqdes legais minimas de proteqao ao traba- 
Iho mas tambem as convencionadas anteriormente", sustenta que elas, 
"assim, serao integradas aos contratos de trabalho dos empregados en- 
volvidos no litigio. Este ultimo item representa importante vantagem para 
os trabalhadores" (23). A Constituiqio manda sejam respeitadas nao ape- 
nas as disposiqdes convencionadas anteriormente, mas tambem as dispo- 



siqdes legais minimas. Ngo manda incorporar tais disposiqdes (legais ou 
convencionadas) aos contratos individuais. Se a tese da incorporaqio das 
disposiqdes convencionadas tivesse amparo, ela valeria tambem para as 
disposiqdes legais. Ora, sera um truism0 asseverar que as fontes formais 
do direito do trabalho n5o integram os contratos individuais. Nem a Cons- 
tituiqio, nem as leis ordinarias, nem os regulamentos nem qualquer outra 
fonte formal integra contrato individual algum. Elas s8o exatamente isto: 
fontes formais e como tais devem ser tratadas pela doutrina. Assim como 
as disposiqdes legais a que se refere o § 2", do art. 114, niio integram os 
contratos individuais, as anteriormente convencionadas tambem nao os 
integram. 

A segunda corrente afirma que o texto constitucional em exame con- 
tem apenas limitaqao ao poder normativo. Esclarece, com acerto, Gustavo 
Filipe Barbosa Garcia: "Observe-se que o tema aqui tratado n i o  e propria- 
mente a respeito de integraqgo ou nao das clausulas das normas coletivas 
nos contratos individuais de trabalho, mas sim o criterio estabelecido, pela 
ConstituiqGo Federal, para o julgamento de dissidio coletivo pelos Tribu- 
nais do Trabalho (...). Trata-se de regra de julgamento, estabelecendo limi- 
tes ao poder normativo da Justiqa do Trabalho" (24). 

A segunda corrente de opiniao doutrinaria - a que nega a possibilida- 
de de incorporaqao das convenqdes coletivas, em definitivo, aos contratos 
individuais - merece aplauso. Assim, como a nova redaqao dada ao art. 
114, § 2", da Constituiqio, pela Emenda no 45, n i o  afetou o entendimento 
estampado no Enunciado no 277, da Sumula do TST, permanece integra a 
tese firmada pela Orientaqso Jurisprudencial no 322 da SDI-I do TST "Acor- 
do coletivo de trabalho. Clausula de termo aditivo prorrogando o acordo 
para prazo indeterminado. Invalida. Nos termos do art. 614, § 3", da CLT, e 
de 2 anos o prazo maximo de vig6ncia dos acordos e das convenqdes 
coletivas. Assim sendo, e invalida, naquilo que ultrapassa o prazo total de 2 
anos, a clausula de termo aditivo que prorroga a vigencia do instrumento 
coletivo originario por prazo indeterminado". 

Ora, mandar incorporar, em carater definitivo, as clausulas normativas 
das convenqdes coletivas de trabalho (ou acordos coletivos) aos contratos 
individuais equivale a atribuir vigencia indeterminada ao instrumento 
normativo, o que contraria tanto a lei como o entendimento jurisprudencial 
ja solidificado, 

6% - A Emenda Constitucional no 45 extinguiu o dissidio coletivo de 
natureza juridica? 

Nio: o dissidio coletivo de natureza juridica n5o foi afetado pela Emen- 
da Constitucional no 45. 0 texto anterior da Constituiqio niio o previa ex- 
pressamente, mas nem por isso se admitiu em doutrina e na pratica judi- 
ciaria que ele tivesse sido abolido. Diante da nova redaqgo dada ao 9 2", do 



art. 114, surge a possibilidade de se entender que n i o  subsiste o dissidio 
coletivo de natureza juridica. Mas essa interpretaqio seria equivocada: nada 
mudou e se, antes da alteraqio do texto constitucional n i o  se contestava a 
existencia dessa especie processual, agora ela tambem n i o  pode ser im- 
pugnada. 

A lacuna constitucional nao autoriza o entendimento contrario a ma- 
nutenqao do dissidio coletivo de natureza juridica. Ele e previsto pela legisla- 
qio ordinaria: o art. 10, caput, da Lei no 7.701, de 21.12.1988, a ele faz ex- 
pressa referencia, valendo salientar que, mesmo anteriormente a este diplo- 
ma legal, era pacifica a aceitaqio do dissidio coletivo de natureza juridica. 

Duas questdes podem ser suscitadas a proposito do tema, apos a 
promulgaqio da Emenda no 45: l a  - e exigivel a tentativa de previa negoci- 
aqio coletiva para o ajuizamento? 23 - e exigivel a iniciativa conjunta dos 
litigantes para o ajuizamento? 

Ambas as indagaqdes so admitem resposta negativa. Quanto a ne- 
gociaqio coletiva previa, a Orientaqio Jurisprudencial no 6, da SDC do 
TST, que a previa, foi cancelada em 2000 e, no silencio do texto constituci- 
onal, a negociaqio coletiva previa n i o  pode ser considerada condiqao da 
aqao coletiva. A Constituiqio so a impde para os dissidios coletivos de inte- 
resses (de natureza econbmica, segundo a Constituiqao), mas n i o  para 
os de natureza juridica. No tocante a iniciativa conjunta, ela tambem so e 
imposta quando se tratar de dissidios coletivos de interesses. Para os 
dissidios coletivos puramente juridicos, isto e, aqueles que tem por objeto 
a interpretaqio de normas legais ou convencionais especificas da catego- 
ria, o comum acordo para o ajuizamento e inexigivel. Como esclarece 
Manoel Antonio Teixeira Filho, "neste caso, a aqio coletiva pode ser exercida 
(sic. Rectius: ajuizada ou proposta) por qualquer interessado que pos- 
sua legitimidade" (25). 

7a - Ao julgar o dissidio coletivo de interesses a Justiqa do Trabalho 
pode estabelecer normas e condiqdes? 

0 novo 9 2", do art. 114, da Constituiqao omite a expressio "poden- 
do a Justiqa do Trabalho estabelecer normas e condiqdes", constante do 
texto originario. Agora, limita-se a autorizar o Judiciario Trabalhista a "deci- 
dir o conflito", pressupondo-se que se trata de conflito coletivo, ante a ex- 
pressa alusio a "dissidio coletivo de natureza econbmica". A cornpetencia 
para "estabelecer normas e condiqdes de trabalho", atribuida a Justiqa do 
Trabalho por todas as constituiqdes brasileiras a partir da de 18 de setem- 
bro de 1946, concretiza o poder normativo. Como se recorda, se a Consti- 
tuiqio de 1946 n i o  previsse expressamente o poder normativo (poder para 
"estabelecer normas e condiqdes"), ele teria sido suprimido, porque, como 
ram0 do Poder Judiciario, a Justiqa do Trabalho deveria atuar apenas in 
specie como todos os demais orgios judiciais. Oliveira Vianna demons- 



trou que o poder normativo era insito a Justiqa do Trabalho a despeito do 
silencio das Constituiqdes de 1934 e 1937, porque naquele ordenamento 
constitucional ela era uma justiqa administrativa, nao jurisdicional. Ela so se 
investiu das prerrogativas do Poder Judiciario a partir de 1946. 

Agora, com a supressio da clausula "podendo estabelecer normas 
e condiqdes", gera-se uma perplexidade: como pode a Justiqa do Traba- 
Iho exercer poder normativo sem estar expressamente autorizada a esta- 
belecer normas e condiqdes? Se ela, antes da Emenda no 45, podia esta- 
belecer normas e condiq5es, atualmente esta desprovida desta cornpeten- 
cia, que Ihe foi amputada pelo novo texto constitucional. 

Pode entender-se que, ao autorizar a Justiqa do Trabalho a "decidir o 
conflito", implicitamente Ihe reconheceu o poder de estabelecer normas e 
condiqdes, uma vez que a decisio do conflito coletivo so e possivel medi- 
ante a ediqio de normas corporificadas na sentenqa que, por isso mesmo, 
se diz normativa. 

Esta e uma soluqio plausivel para o imbroglio perpetrado pela Emenda 
no 45 quando suprimiu o poder de "estabelecer normas e condiqdes". 
Menos feliz e a sugestio formulada por Gustavo Filipe Barbosa Garcia, ao 
sustentar que "o enfoque e o mesmo, mas esta parte da nova redaqio 
confirma e acentua a natureza jurisdicional do process0 pertinente ao dissidio 
coletivo, bem como da chamada sentenqa normativa" (26). Parece obvio 
que o constituinte, ao editar a Emenda no 45, n i o  se preocupou nem um 
pouco com a soluqio da controversia doutrinaria, no sentido de atribuir a 
sentenqa normativa natureza legislativa ou jurisdicional. N i o  e funqio do 
legislador, menos ainda do constituinte, enfrentar disputas doutrinarias, 
ensinando que a opiniio correta e esta, e n i o  aquela ... 0 que a Emenda no 
45 visou foi n i o  tomar partido em um debate academico, mas sim preser- 
var o poder normativo, reconhecendo-o expressamente, cujo exercicio, 
porem, encontra as limitaqdes conhecidas. 
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JUSTICA DO TRABALHO. AMPLIAGAO DA 
COMPET~NCIA. ALCANCE. 

Fernando Antonio Zorzenon da Silva (*) 

Ate a promulgaqao da Emenda Constitucional nQ 45, o art. 114 da 
Constituiqao Federal dispunha que a Justiqa do Trabalho competia jul- 
gar os dissidios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregado- 
res - relaqtlo de emprego - e, na forma da lei, outras controversias 
decorrentes da relaqtlo de trabalho, ou seja, restringia-se basicamente 
as relaq6es de emprego: relaq6es de trabalho so mediante lei especifica, 
como ocorria com os dissidios resultantes de pequena empreitada, em 
que o empreiteiro fosse operario ou artifice (inciso Ill, alinea "a", do art. 
652 da CLT). 

Esta competbncia foi substancialmente ampliada pela Emenda Cons- 
titucional nQ 45, que a direcionou a toda e qualquer rela~ao de trabalho. 

A ampliaqao da competbncia, como seria de se esperar, vem susci- 
tando duvidas quanto ao alcance da expressao "relaqao de trabalho". 

Particularmente nao vislumbro maiores dificuldades para visualizar a 
amplitude da competi5ncia - relaqao de trabalho - outorgada aos tribunais 
trabalhistas. 

A materia ja foi por demais debatida pela doutrina, que assentou enten- 
dimento no sentido de que a relaqao juridica de trabalho caracteriza-se no 
momento em que alguem passa a prestar serviqos em proveito de outrem. 

Como ensina Mozart Victor Russomano, in Curso de Direito do Tra- 
balho, 73 ed., pag. 60, "A relaqao de trabalho e o g&nero, do qua1 a rela~ao 
de emprego e especie. Por outras palavras: a relaqao de emprego, sempre, 
e relaqao de trabalho; mas, nem toda rela~ao de trabalho e rela~ao de em- 
prego, como ocorre, v. gr., com os trabalhadores aut6nomos (profissionais 
liberais, empreitadas, locaqdes de sen/iqos,etc.)." A caracteristica principal 
da segunda e a subordina~ao do contratado as ordens legitimas do con- 
tratante, que nao se apresenta com a mesma intensidade, ou mesmo 
inexiste, no primeiro. 

No mesmo sentido se manifesta Mauricio Godinho Delgado, in In- 
trodu@o ao Direito do Trabalho, 23 ed., pag. 230 e 231, para quem a 
rela~ao de trabalho tem carater generico, referindo-se "a todas as rela- 
qdes juridicas caracterizadas por terem sua presta~ao essential centrada 

(*) Desembargador do TRT - l a  Regilo. 



em uma obriga~ao de fazer consubstanciada em trabalho humano. Refe- 
re-se, pois, a toda modalidade de contrata~ao de trabalho humano 
modernamente admissivel. A express20 rela~ao de trabalho englobaria, 
desse modo, a rela~ao de emprego, a re1ac;Bo de trabalho authorno, a 
rela~ao de trabalho temporario, a rela~ao de trabalho eventual, de traba- 
Iho avulso e outras modalidades de pactua~ao de presta~ao de trabalho 
(corno no trabalho de estagio, etc.). Traduz, portanto, o g6nero a que se 
acomodam todas as formas de pactua~ao de presta~ao de trabalho exis- 
tentes no mundo juridic0 atual". 

Alguns vem se manifestando no sentido de que, as prestaqdes de 
serviqo que a Lei ne 8.078190, define como rela~bes de consumo n i o  
estariam abrangidas pela competencia da Justiqa do Trabalho. 

Insurgem-se outros em relasgo ao servidor pljblico estatutario, sob o 
argument0 que manteriam urna relaqBo institucional, de cunho emi- 
nentemente administrativo. 

Data venia, a meu ver nada mais incorreto. Ambas - relaqio de 
consumo e relaqao institucional - constituem, a exemplo do que ocorre 
com a relaqgo de emprego, especie do genero relaq6o de trabalho. 

0 fato de a relaqio dos servidores pljblicos estatutarios ser regida 
pelo direito administrativo n6o afasta a competencia da Justiqa do Traba- 
Iho, o que so ocorreria se o legislador constituinte a houvesse limitado as 
relaqdes contratuais de trabalho, o que niio ocorreu. 

0 que fixa a competencia da Justiqa do Trabalho e o tipo de relaq6o 
mantida pelos litigantes - de trabalho - e n5o a natureza do direito contro- 
vertido. Em havendo relaq6o de trabalho, compete Justiqa do Trabalho 
dirimir o conflito, pouco importando se o fara com base em normas de 
Direito do Trabalho, Civil ou Administrativo. 

0 trabalho desenvolvido pel0 medico ao seu paciente, do advogado 
ao seu cliente, do engenheiro ao dono da obra, mesmo quando eventual - 
urna simples consulta, por exemplo -, configura urna relaqio juridica de 
trabalho e, assim, os dissidios que dele decorram devem ser submetidos a 
Justi~a do Trabalho. 

Pode ate tratar-se, como normalmente ocorre, de urna relaqao abso- 
lutamente eventual (uma simples consulta, por exemplo), normalmente 
desenvolvida sem qualquer subordinaqio do contratado a pessoa do con- 
tratante, mas isso nao afasta a certeza de estarmos diante de urna autenti- 
ca relaqso de trabalho. 

Talvez a intenqao tenha sido a de entregar a Justiqa do Trabalho ex- 
clusivamente a cornpetencia para dirimir conflitos relativos a relaqio de 
emprego e dos autanomos cujo trabalho nao pudesse ser caracterizado 
como relaqio de consumo, mas isso deveria ter sido indicado pelo legisla- 
dor, corno, alias, o fez o Senado Federal ao inserir, como exceqao a rela- 



qao de trabalho, aquela desenvolvida pelos servidores publicos. 
Muito embora tenha excepcionado os servidores publicos, o Senado 

Federal, para evitar o retorno do projeto a C2mara Federal, como impunha 
o processo Iegislativo, suprimiu a exceqio por ela propria aprovada, pro- 
mulgando a Emenda com base no texto encaminhado por aquela Casa. 

Data venia do entendimento manifestado pel0 Ministro Nelson Jobim 
quando, ao conceder liminar em aqao direta de inconstitucionalidade pro- 
posta pela Ajufe (Associaqao dos Juizes Federais), suspendeu toda e quai- 
quer interpretaqao ao inciso I, do art. 114, da CF, que inclua na cornpeten- 
cia do trabalho a apreciaqgo de causas que sejam instauradas entre o Po- 
der Publico e seus servidores, reconheceu a legalidade do processo 
legislativo que culminou com a promulgaqao da Emenda nQ 45, manifesta 
inconstitucionalidade formal do referido artigo. 

lnconstitucional porque o processo legislativo efetivamente nao ob- 
servou o disposto no art. 60 da Constituiqao Federal, mais especificamente 
de seu 9 20, verbis: 

"Art. 60. A Constituiqio podera ser emendada mediante proposta: 
I - de um terqo, no minimo, dos membros da Cimara dos Deputa- 
dos ou do Senado Federal; 
II - do Presidente da Republica; 
111 - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades 
da Federaqao, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relati- 
va de seus membros. 
5 10 - A Constituiqao nao podera ser emendada na vigencia de inter- 
venqio federal, de estado de defesa ou de estado de sitio. 
5 20 - A proposta sera discutida e votada em cada casa do Congres- 
so Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, 
em arnbos, tres quintos dos votos dos respectivos membros. 
5 30 - A emenda a Constituiqao sera promulgada pelas Mesas da 
Cimara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo nu- 
mero de ordem. 
5 40 - N i o  sera objeto de deliberaqio a proposta de emenda ten- 
dente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periodico; 
111 - a separaqao dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
9 50 - A materia constante de proposta de emenda rejeitada ou havida 
por prejudicada nao pode ser objeto de nova proposta na mesma 
sessio leg islativa". 
(sem destaque no original) 



0 projeto de emenda constitucional so poderia ser promulgado se o 
Senado Federal houvesse, em dois turnos, aprovado integralmente o 
texto encaminhado pela CAmara Federal. Mas nao foi isso que ocorreu. 0 
Senado alterou o texto, inserindo a exceqao dos servidores publicos, mas 
submeteu a promulgaqao aquele que havia sido aprovado apenas pela 
CAmara Iniciadora, o que nao deixa duvidas quanto a efetiva violaqao do 
process0 legislativo fixado pela Constituiqao Federal. 

Caso o Supremo Federal, como e de se esperar, venha a reconhecer 
a inconstitucionalidade formal do inciso I, do art. 114, da Constituiqao Fe- 
deral, restara restabelecida a cornpetencia anterior, prevista no caput, qua1 
seja, relativa as controversias referentes as relaqdes de emprego. Relaqdes 
de trabalho somente mediante lei especifica. 

Caso isso 1-60 ocorra, a Justiqa do Trabalho incumbira julgar dissidios 
que envolvam toda e qualquer relaqao de trabalho, mesmo aquelas relati- 
vas as especies relaqao de consumo e relaqao institucional. 

Por enquanto, e ate que seja revogada a liminar concedida pelo Mi- 
nistro Nelson Jobim, a Justiqa do Trabalho compete julgar todas as con- 
troversias relativas as relaqdes de trabalho, exceto aquelas que envolvam 
servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou 
em comissio, incluidas as autarquias e fundaqdes publicas dos referidos 
entes da federaqio, na forma excepcionada exclusivamente pelo Senado 
Federal, em redaqao agora restabelecida pelo Presidente do STF. 



0 PODER NORMATIVO: MANUTENCAO, 
MODIFICAGAO ou EXTINQAO? (*) 

Rita de Cdssia S. Cortez e 
Jose Luis Campos Xavier (**) 

Quando a j u s t i ~ a  do trabalho deixa de proceder ao exarne dos 
conflitos coletivos entre ernpregados e ernpregadores, aceitando 
passivamente o principio pelo qua1 o Estado, atraves de seus 
brgiios judicantes trabalhistas, deva se exirnir da interferQncia 
direta nestas rela~bes, estarh adrnitindo, na verdade, que estes 
6rgdos deixern de se constituir corno Poder da Unido que age de 
forrna aut8norna e harrnbnica corn os dernais Poderes, com vis- 
tas A constru~do de urna sociedade livre, justa, solid6ria e acima 
de tudo hurnana (principio fundamental da Repiiblica Federativa 
do Brasil). 

Nossa intenqgo, nesta monografia, e emitir uma opiniao critica, certa- 
mente dentre varias outras, acerca de um assunto extremamente polemi- 
co, principalmente, quando colocado no conjunto de novos projetos que 
buscam moldar, apesar dos desafios, o futuro do direito e da justiqa do 
trabalho no Brasil. Sem qualquer pretensao filosofica ou arrogincia em 
obter algum reconhecimento pelo esforqo acadgmico na exposiqao da tese, 
a opqio pelo posicionamento critico significa, tambem, nossa tentativa de 
chamar a atenqao para a impossivel dissociaqio, na abordagem do tema, 
do papel social do Estado; do modelo socio-econ8mico adotado no pais 
(carente de concretizaqao das mudanqas reclamadas ha muito tempo pela 
sociedade brasileira); para a intencional despolitizaqao do debate, princi- 
palmente por aqueles que defendem a extinqao do Poder Normativo; para 
a atuaqio, de certa forma ingenua, de boa parte da magistratura brasileira 
que ainda se deixa envolver pelo atraente discurso sobre a necessidade de 
modernizaqao das relaqbes capitalltrabalho, as custas do aniquilamento 
de direitos sociais basicos; e, por fim, para a importaqio de teses exogenas, 
incompativeis com a formaqio socio-cultural e politica do povo brasileiro. 

De fato, "inexiste pureza no direito. 0 juridic0 coabita necessariamente 

(*) 0 texto resumido faz parte do trabalho premiado com o prirneiro lugar no I Concurso de Monografias 
da AMATRA I promovido em 2003. 
(**) Advogados membros da AJS - Assessoria Juridico Sindical e do IAB (Instituto dos Advogados 
Brasileiros). 



com o politico e com o econbmico. Toda teoria pura do direito, nenhum 
institute juridico, nenhuma constru~Bo juridica escapa dessa contamina~Bo. 
Nem mesmo a dogmatica juridica. Nem o processo, um instrumento aparen- 
temente neutro, estritamente tecnico, foge desse comprometimento ", (1 ) 

Procuramos sistematizar nossas ideias, atraves dos seguintes sub- 
temas: 
1 - 0 Poder Normativo e a Hist6ria da Just i~a do Trabalho no Brasil 
(rapidas considera~bes): 

"a Hist6ria tem um servi~o fundamental a nos prestar: trazer- 
nos a experidncia do passado, para melhor enfrentar o futuro" - 
lves Gandra Filho (2) 

Quando conhecemos o passado percebemos que o encadeamento 
de certos eventos historicos nos traz sempre algumas surpresas e certas 
revelaqbes. Passamos a vislumbrar que determinadas "novidades" do pre- 
sente ja nasceram "antigas", e que nem sempre existiram profundas mu- 
danqas sociais de forma a justificar a implantaqao de "novos" conceitos, 
ideias, ou projetos politico/juridicos. 

A historia tambem nos mostra, por vezes, que em determinadas na- 
qbes, nem sempre os caminhos trilhados por seus povos se cruzam. 0 que 
e bom para determinados paises, neste e noutros cantos do planeta, nao 
significa seja igualmente bom para o Brasil. Alias, alguem ja disse um dia que 
as jabuticabeiras do Brasil nao florescem em todos os lugares do mundo. 

0 poder normativo, historicamente, se confunde com a propria cria- 
qio e instalaqao da Justiqa do Trabalho no Brasil, que comeqa a engatinhar 
em 1923, com a criaqio do Conselho Nacional do Trabalho. 

Nem bem passados dois anos, sao colocados no cenario politico do 
pais dois organismos com a singular miss20 de impor soluqgo aos confli- 
tos no imbito das relaqbes de trabalho: as Comissbes Mistas de Concilia- 
qio, voltadas para conflitos coletivos e as Juntas de Conciliaqao e Julga- 
mento, dirigidas aos conflitos individuais, ambas constituidas como orgaos 
administrativos, sem qualquer caracteristica jurisdicional. As metas eram: 
tentativa inicial de conciliaqao; adoqao de juizos arbitrais privados, na hipo- 
tese da n io superaqao de impasses e, em ljltima analise, remessa do con- 
flito ao Ministro do Trabalho. As Juntas tinham como atribuiqio atender 
individualmente trabalhadores sindicalizados, encaminhando os nao filiados 
a Justiqa Comum. 

Fruto da Revoluqao Constitucionalista Paulista de 32, a Assembleia 
Nacional Constituinte convocada por Vargas, apresentou, pela primeira vez, 
a proposta de inserqao da Justiqa do Trabalho no quadro do Poder Judi- 
ciario. A tese acabou nao vingando, ate porque, para os constituintes de 
1934 "a mentalidade judiciaria era inadequada a solu@'io dos conflitos tra- 
balhistas, ficando melhor pelos juizes leigos, despidos de senso juridico e 



formalismos". A "justiqa do trabalho" na Constituiqao Federal de 34 apare- 
cia, portanto, como um orgio meramente administrative, atrelado ao Po- 
der executivo, gozando seus juizes, contudo, das mesmas garantias atri- 
buidas, entao, a magistratura nacional. 

Todavia, para o governo, era impositivo enquadrar a Justiqa do Tra- 
balho ao sistema judicante previsto na CF de 34, criando-se uma legisla- 
q io  infraconstitucional com esta incumb6ncia. Assumiu tal mister uma co- 
missio liderada pelos c6lebres professores: Oliveira Viana, Agamenon Ma- 
galhaes e Waldemar Ferreira. 

0 s  debates entre o jurista Waldemar Ferreira, de tend6ncia neoliberal, 
e o sociologo Oliveira Vianna, notavel defensor do poder normativo e da 
representa~io classista, marcaram epoca. Para Waldemar Ferreira a repre- 
sentaqio classista, por ser onerosa, deveria somente funcionar nas Comis- 
s6es de Conciliaqao, para composiqao de conflitos coletivos. Quanto ao 
Poder Normativo, Waldemar Ferreira defendia a tese de que o Poder 
Legislativo nao poderia delegar competbncia ao Judiciario, para estabele- 
cer normas de carater geral. 

No Professor Oliveira Viana, Waldemar Ferreira encontrava a mais 
vigorosa oposiqao. Sustentava o professor que a outorga de poder legife- 
rante a Justiqa do Trabalho era inspirado no "moderno" sistema juridico anglo- 
americano (common law) que tinha por principio a "efici6ncia do serviqo 
publico". 

As discuss6es sobre a Compet6ncia Normativa da Justiqa do Traba- 
Iho (decis6es com corpo de sentenqa e alma de lei) retardaram a tramitagio 
do projeto governamental de criaqao da Justiqa do Trabalho como orgao 
judicante, ja que era forte a resistgncia da corrente positivista liderada pelo 
Prof. Ferreira. Colocar estes debates, do ponto de vista historico, no cam- 
po da disputa intelectual teorica, tirando o seu conteirdo eminentemente 
politico, seria, ao nosso ver, um verdadeiro equivoco. lsto porque a real 
pretensao do Governo, ao defender as teses do Prof. Viana de implanta~ao 
de uma Justi~a celere; barata; norteada pela oralidade processual; avessa a 
qualquer formalismo juridico, nao era unicamente a de "contrabalan~ar a 
desigualdade social e econ6mica das partes litigantes" (3), mas tentar, atra- 
ves da conciliaqao e da resoluqao rapida dos litigios trabalhistas, per um 
freio nas lutas operarias em franca ascensao. 

Pipocavam no pais, naquele momento, as Uni6es e Ligas operarias 
como resultado direto do crescimento do movimento dos trabalhadores e 
da aceleraqao do process0 de industrializaqao no pais. '% atmosfera era 
altamente reivindicativa, por parte do movimento operario, incentivado pela 
orienta~ao de lideres europeus, nascendo anarquista e evoluindo para as 
ideias revolucionarias socialistas, comunistas e trotkistas" (4), difundidas pela 
Revoluqao Bolchevique de 191 7. 



0 periodo conformado pelo final da decada de 20 e inicio dos anos 
30, ficaria indelevelmente marcado pelo numero acentuado de greves nos 
grandes centros urbanos, aguqando a crise econbmica que existia no pais 
e no mundo, gerada pela grande depress50 econbmica de 1929. As politi- 
cas de governo, articulavam-se no convencimento de que deveriam ser 
implementadas medidas que levassem a diminuir a influencia do trabalha- 
dor estrangeiro sobre o movimento operario brasileiro, cuja aqiio se fazia 
livremente e de mod0 intenso, na ausGncia de mecanismos institucionais 
viaveis de soluqao dos litigios coletivos. "0 Estado resolve adotar uma po- 
litica de substituiqio da ideologia dos conflitos, pela filosofia da integraqao 
das classes trabalhistas e empresariais que, para esse fim, passariam a ser 
organizadas pelo Estado, na forma de categorias profissionais e econcimi- 
cas" (5). Surgia, desta forma, no cenario politico do pais, o embriao da 
estrutura sindical brasileira no seu formato atual. 

Em 1937, as classes dominantes procuraram manter sob seu controle 
absoluto a economia national, propiciando o desenvolvimento dos progra- 
mas traqados pelo governo Vargas. Tornava-se imprescindivel amortizar, a 
qualquer custo, os embates entre as classes economicamente produtivas. 

Com o golpe de Estado, Getulio passou a assumir ditatorialmente a 
conduqao do projeto de "integra~80 dos trabalhadores, empresarios e pro- 
fissionais liberais que deveriam se constituir numa unidade monolitica e na'o 
em grupos fracionados com possibilidades estruturais conflitivas" (6). 

0 sistema juridic0 da epoca levava em considera~ao, sobretudo, os 
interesses de dominaqao politica. Exemplo classico desta situaqao foi o 
Decreto-lei 1.402/39, autorizando a intervenqao do Estado, por intermedio 
dos Delegados do Trabalho, nos casos de "dissidios ou circunstincias que 
viessem a perturbar o funcionamento dos sindicatos". 0 s  Delegados ti- 
nham a prerrogativa de adotar medidas destinadas a normalizar o funcio- 
namento das entidades sindicais e o Ministro do Trabalho tinha poderes de 
cassaqao da carta sindical, caso seus dirigentes deixassem de cumprir os 
atos da presidbcia da Repljblica ou as normas atinentes as diretrizes da 
politica econbmica. Criou-se o "Estatuto Padrao Sindical", legislaqgo desti- 
nada a estabelecer regras sobre administraqao do sindicato e eleiq6es sin- 
dicais. Ficaram proibidas, a partir de entao, a sindicalizaq20 e associa~6es 
de grau superior, bem como a greve e o lockout, por serem considerados 
"atos anti-sociais, nocivos ao trabalho e ao capital, bem como incompativeis 
com os superiores interesses da produ~80" (7). 

0 Estado Novo tambem deu carta branca aos partidarios de Oliveira 
Viana, para construir a IegislaqZio infraconstitucional planejada pelo gover- 
no. No campo da soluqao dos litigios entre o capital e o trabalho, definiu- 
se, finalmente, a estrutura e organicidade da Justiqa do Trabalho, na forma 
imaginada pelo governo. 



Em 10 de maio de 1941, Getulio finalmente instala a Justiqa do Traba- 
Iho no Brasil, mantendo as 36 Juntas de Conciliaqgo e Julgamento que ja 
funcionavam em todo territorio nacional, bem como os Conselhos Regio- 
nais e o Conselho Nacional do Trabalho, com juizes nomeados pel0 pro- 
prio Presidente da Republics. 

0 period0 de 1937 a 1941, ficaria caracterizado pelos debates em 
torno das fun~des jurisdicionais da Justiqa do Trabalho. Como o movi- 
mento operario-sindical encontrava-se violentamente reprimido e cercea- 
do na sua atuaqio, a ideia da soluqio conciliadora de conflitos individuais 
e coletivos pela Justiqa do Trabalho foi se consolidando na sociedade. Par 
outro lado, estando em pleno vigor a legislaqio restritiva as manifestaqdes 
coletivas, a Justi~a do Trabalho, recem criada, nao impingia ao poder do- 
minante qualquer tipo de temor no exercicio da sua jurisdiqao, isto e, nos 
julgamentos dos conflitos que n i o  fossem resolvidos pela conciliaqgo. 

A Segunda Guerra Mundial trouxe serias retraqbes na economia dos 
paises envolvidos, tornando-se o mote para que o govern0 baixasse, em 
1943, o Decreto-lei que obrigava os sindicatos a pedirem autorizaqao do 
Ministro do Trabalho para ajuizarem dissidios coletivos. Se a instauraqgo 
fosse considerada inoportuna, o pedido era arquivado. 

Ao final da Guerra e com a queda de Vargas, a Justiqa do Trabalho 
passou a integrar expressamente a CF de 46 como orgao do Poder Judicia- 
rio (art. 94, l). 0 Conselho Nacional e os Regionais foram convertidos em 
Tribunal Superior e Tribunais Regionais do Trabalho, respectivamente, for- 
mando-se a carreira de magistrados togados. A ConstituiGBo Federal de 46, 
firmou o pacto social necessario para que se atingisse ao estagio seguinte: 
a superaqio da ditadura e do populismo da "era Vargas". A legislaqio 
infraconstitucional por sua vez, passou a sofrer fortes influ6ncias externas. 

0 mundo do pos-guerra (anos 50/60), convivia com iniciativas que 
visavam construir um Estado defensor do bem estar social e do desenvol- 
vimento econ6mic0, forjado numa politica econamica que ficou conheci- 
da como "fordismo". A Europa, com uma trajetoria econ6mica/social con- 
sideravelmente diferente daquela traqada nos chamados paises dependen- 
tes, cuidava de atender a ideologia capitalists predominante, resolvendo 
os seus conflitos trabalhistas na pratica da negocia~ao coletiva. 0 Brasil, 
pos Estado Novo, buscava um novo modelo politico e a reestruturaqao do 
movimento sindical. Este quadro, aliado a falta de tradiqao e acumulo de 
experihcia nos processos de negociaqio coletiva, fez com que o poder 
normativo servisse como instrumento, por excelhcia, para atender aos 
reclamos dos trabalhadores por melhorias salariais e condiqdes de traba- 
Iho. As questdes trabalhistas coletivas eram apreciadas, portanto, sob a 
inspiraqao dos principios democraticos constituidos na Carta de 46 e sob a 
influencia da politica do "Welfare State'', 



Protegendo-se do avanqo do socialismo no mundo, o capital passou 
a fazer concess6es aos trabalhadores e o Poder Normativo, conseqiiente- 
mente, amoldava-se aos referenciais econ6micos e ideologicos hegem6- 
nicos da epoca. lnteressante destacar, que com o restabelecimento do 
Estado Democratico e de Direito, aparece, em 1953, pela primeira vez, por 
proposta do deputado Lucio Bittencourt, um projeto de emenda constitu- 
cional de extinqao do TST. Pautava-se o deputado, fundamentalmente, na 
demora dos julgamentos dos recursos naquela instsncia. 0 projeto aca- 
bou nao vingando, exatamente porque pesou contra esta posiqao, a ne- 
cessidade de se manter uma inst2ncia recursal para os Dissidios Coletivos. 

0 TST, por sua vez, apesar de incomodado com a ameaqa, seguia 
seu rumo, afinando-se com a conjuntura politica, reafirmando o seu papel 
normativo; funcionando como arbitro nos conflitos coletivos e reagindo, in- 
clusive, energicamente contra restriqbes legais voltadas para a desaceleraqao 
do process0 de recuperaqao de patamares salariais mais dignos. 

Essa situa~ao durou pouco (segundo par2metros historicos), posto 
que em menos de duas decadas a funqao normativa passou a perder ver- 
tiginosamente a sua forqa, desta vez em razao da repress50 politica pro- 
movida pelo golpe militar de 1964 que se caracterizou pela violenta inter- 
venqao nas entidades sindicais e nos partidos politicos, desestabilizando, 
mais uma vez, o ja debilitado movimento sindical que ainda se recuperava 
dos estragos causados pela ditadura de Vargas. 

0 recrudescimento do regime fez com que a opqao jurisdicional, 
como forma privilegiada de soluqao dos conflitos trabalhistas, dependesse 
praticamente das rigidas regras econ6micas ditadas pelos golpistas, res- 
tringindo a atuaqao da Justiqa do Trabalho ao exame e concessao de rea- 
justes e aumentos salariais desde que nao fossem contrarios a politica fi- 
nanceira do governo. Atuaq6es, outras, no exercicio do Poder Normativo, 
assumidas em face da ousadia ou rebeldia de determinados Tribunais Re- 
gionais, eram taxadas como inconstitucionais. A ditadura militar retirou do 
Judiciario Trabalhista a sua propria liberdade de agir e o Poder Normativo 
ficou limitado a concessZio de beneficios e vantagens que estivessem pre- 
vistas nas leis em vigor. No auge do governo militar, amordaqado o Poder 
Legislative, restava imobilizar o Poder Judiciario. Retirava-se, definitivamente, 
a autonomia dos demais Poderes da Republics. 

A Lei 4.725165 se encarregou de dar o golpe mortal, suprimindo, de 
fato, o poder normativo da Justiqa Trabalhista, transferindo para o Estado 
(governo) o papel de arbitro nas quest6es salariais e nos direitos sociais 
dos trabalhadores. Em vinte anos de repress50 politica, a negociaqao co- 
letiva entre as forqas produtivas e a atuaqao judicante do Estado para pro- 
por soluqao aos conflitos coletivos ficaram basicamente na estaca zero. 

No mundo, a guerra fria gerava a ideologia do medo, formada pela 



bipolarizaqio entre o capitalismo e o comunismo. 0 Estado interventor 
que amortizava a luta entre as classes, proporcionando o bem estar social 
aos trabalhadores, cede espaqo ao Estado interventor que tinha por obje- 
tivo aniquila-la, eliminando qualquer resquicio de antagonismos insupera 
veis entre o capital e o trabalho Mais que frear, era imprescindivel reprimir 
qualquer reaqao ao ideario capitalista, dominado pelos grandes monopoli- 
os industriais e pelo capital financeiro international, como garantia da sua 
propria sobreviv6ncia. No plano politico international desenvolvia-se a prati- 
ca do "big stick" americano nos paises do "terceiro mundo". 

Aproveitando-se da doutrina de seguranqa nacional de 1967 e da 
guerra contra os comunistas, o poder dominante reforma a CLT, cria o 
sistema do FGTS extirpando da legislaqao do trabalho a estabilidade por 
tempo de serviqo, e outorga, por fim, a Carta constitucional de 1969. No 
campo do Judiciario, consolidam-se as restri~des impingidas aos recur- 
sos; submete-se a aprova~ao do Senado (0s bibnicos) a nomea~ao de 
ministros do TST; o Ministerio Publico e a advocacia passam a integrar os 
quadros da magistratura (quint0 constitucional) e, com o objetivo de 
descongestionar a Justiqa do Trabalho e apresentado pelo Ministro 
Siissekind, por sugestao de Luiz Jose Mesquita, o projeto de criaqao das 
comissdes paritarias nas empresas, como instiincias conciliatorias pre-ju- 
diciais (projeto de lei 2.81 9/80) que, naquele momento historico, acabaram 
nao prosperando. 

Concluido o processo de dominaqao econbmica pelos militares, com 
a entrada, sem pudor, do capital financeiro e a retraqao dos movimentos 
sociais, em pleno processo de distensao politica (lenta e gradual) controla- 
da pelo governo, o TST, em 1983, assume a posiqao (que permanece ate 
hoje) de autolimita~ao do seu poder normativo. 

Redemocratizado o pais, pelo clamor da mobiliza@o popular, e 
convocada a Assembleia Nacional Constituinte de 1988. No mundo, a queda 
do muro de Berlim e, com ela, a desarticulaqio dos sistemas comunistas, 
cuja ideologia era o contraponto ao capitalismo, o caminho fica livre para 
as aspiraq6es empresariais de retomada, sem concessdes, do liberalism0 
econbmico. Com o alinhamento dos paises "dependentes" as "novas" idei- 
as, abandona-se, no campo politico, a pratica de politicas golpistas de po- 
der no chamado terceiro mundo. 

0 pacto politico brasileiro de 1988 teve dentre os debates mais acirra- 
dos no iimbito das modifica~des da Justiqa do Trabalho os concernentes 
a manuten~ao da representaqgo classista; fim do poder normativo; e 
extinqao do TST sob o argument0 de que teria se tornado uma instiincia 
protelatoria nos dissidios individuais e conservadora nos dissidios coleti- 
vos. Das discussdes travadas sobre a cornpetencia jurisdicional normativa 
entre deputados e senadores constituintes resultou a sua manutenqao, 



retirando-se pela primeira vez do texto constitutional a remissao a lei, como 
fonte instituidora das hipoteses de exercicio do poder normativo. 

A Constituiqao Federal de 88, entretanto, n io  conseguiu colocar uma 
pa de cal nessa discuss60 e a proposta de supressio do poder normativo 
reapareceu em 1993, na instalaqao do Congress0 revisor da Constituiqio 
(previsto na ADCT), sendo ponto de destaque no parecer de seu relator, o 
Deputado Nelson Jobim. 

0s  anos 90 foram marcados pelo modelo econbmico idealizado pela 
filosofia que se denominou "neoliberal", amparada na imprescindibilidade 
de modernizaqao das relaq6es sociais e culturais, diante da revoluqio 
tecnologica que ampliava os meios de comunicaqao em massa, dando a 
ideia de um mundo sem fronteiras, globalizado econbmica e socialmente. 

As classes hegembnicas, neste processo, atraves da atuaq2o do go- 
verno brasileiro, retiraram, sutilmente, do Poder Legislative, a tarefa de ade- 
quar o direito. Voltamos a era do liberalism0 econbmico e da ideologia da 
preval6ncia do privado sobre o publico; do individual sobre o coletivo; da 
mais absoluta desnecessidade de intervenqio do Estado nas relaqdes so- 
ciais do pais, com desregulamentaqao dos direitos dos trabalhadores e 
desconstituiq60 das relaqdes de trabalho. 0 Poder Executivo, usando e 
abusando de Medidas Provisorias e n5o encontrando maiores resist6ncias 
no Poder Judiciario, razoavelmente podado na sua autonomia em raziio 
dos eventos historicos anteriores, passou a obter pleno 6xito na implanta- 
qao dos projetos "modernos" na aparencia, mas profundamente 
excludentes no conteudo. 0s  Tribunais Superiores passaram, de certa for- 
ma, a respaldar as teses defendidas pelo govern0 de Fernando Henrique 
Cardoso, um dos mais empolgados defensores da criaqao das sumulas 
vinculantes, em nome da celeridade e da efici6ncia da prestaqio 
jurisdicional. 

Em 1995, deflagrada a greve dos petroleiros, o TST inicia o processo 
de aplicaqao e execuqao de multas, para forqar a cessaqio dos movimen- 
tos grevistas. De la para ca, no campo dos conflitos coletivos de trabalho, 
sob a escaramuqa da super valorizaqao da negocia~ao coletiva, comeqam 
os procedimentos de extinqao, em fase recursal, da quase totalidade dos 
dissidios coletivos ajuizados, sob fundamento de que nao restavam de- 
monstrados o esgotamento das negociaqdes previas e a legitimaqao dos 
sindicatos, mediante comprovaq~o de quorum, alem de outras mazelas, 
divorciadas completamente da realidade vivida pela classe trabalhadora, 
atingida pelo desemprego e pelo enfraquecimento da estrutura sindical 
obreira. "A SDC do TST tornou-se quase que exclusivamente um 6rgBo de 
extin~io de processos, a ponto de se vislumbrar uma tend6ncia clara para a 
extin~ao do Poder Normativo" (8), postura seguida pelos Tribunais Regio- 
nais, ressalvadas rarissimas exce~des. 



A politica salarial e de contenqao, a qualquer preqo, da inflaq80 her- 
dada pela desastrosa politica econbmica conduzida pelo govern0 militar e 
da diminuiqao dos padrdes salariais dos trabalhadores, para atender as 
exigencias impostas pelos prepostos do capital estrangeiro e dos gran- 
des monopolios transnacionais. Convivemos, nesse periodo, com varias 
mudanqas no sistema monetario e com in~jmeros pianos econbmicos. Se 
n5o bastasse tudo isto, o Brasil nunca dantes havia assistido a pratica de 
achatamento dos padrdes salariais pela simples aus6ncia do exercicio do 
poder normativo, sendo incontavel o nirmero de categorias que ficaram 
sem a necessaria revis80 salarial ou foram compelidas a fechar acordos e 
convenqdes coletivas aviltantes, do ponto de vista da recomposiq60 dos 
salaries, da instituiqiio de beneficios sociais e do aprimoramento de condi- 
q6es de trabalho. 

Por sinal, a extinqso do Poder Normativo ainda e uma quest50 de 
relevo no Projeto de Emenda Constitucional sobre a reforma do Poder 
Judiciario. 

0 Professor Joaquim Pimenta (9), analisando um decreto editado na 
decada de 30, comenta de forma pertinente que: "se defeitos tinha o de- 
creto, nao eram estes de molde a justificar a critica com que foi veemente- 
mente alvejado, de uns, que o consideravam uma copia das leis fascistas, 
italiana, de outros, um modelo que se inspirava na ideologia comunista. 
Nem uma coisa nem outra7'."Fora, ao contrario, elaborado tendo-se em 
conta a situaqio das classes trabalhadoras no Brasil, obstaculos que se 
antepunham a sua organizaqao e a uma politica social que fosse a expres- 
s5o de interesses que teriam de ser retirados por um regime legal que re- 
sultasse de uma aproximaqio de classes com o Poder; mas de mod0 que 
essa aproximaqao se fizesse mediante um cornpromisso por parte do Esta- 
do de reconhecer no Sindicato, mais do que uma simples sociedade civil, 
urn orgao necessario ao equilibria da ordem juridica na economia nacional". 

"A politica econbmica dos governos, a trajetoria socio-cultural dos 
povos, dentre um conjunto de fatores historicos no mundo e no pais, e 
que concebem normas legais dotadas de defeitos e/ou virtudes". NEio se 
confunde com o papel do Estado e com os pactos sociais que st30 firma- 
dos na sociedade entre as chamadas classes dominadas e dominantes, 
do ponto de vista econbmico e ideologico. 0 Direito do Trabalho e a Justi- 
qa do Trabalho s5o reflexos desta estratificaqio no Brasil de hoje, domina- 
da pelo capital estrangeiro. Todavia, n i o  deixa, por conta disto, de percor- 
rer um caminho proprio, traqado pela situaqao das classes trabalhadoras 
nos diversos cenarios econbmicos e sociais da vida deste pais e que, por 
isto mesmo, nGo pode ser confrontado com nenhum outro. 

0 exercicio do poder normativo se confunde com todos estes fato- 
res, e como qualquer segment0 na estrutura do poder, pode e deve, ser 



considerado como uma quest50 politica. Por isso, passamos a abordar a 
nossa visao sobre o Poder Normativo da Justiqa do Trabalho, inserido na 
ordem econbmica e social prevalente no mundo e no pais nos anos que 
antecedem o govern0 do Presidente Luiz lgnacio "Lula" da Silva.. 

2 - 0 Poder Norrnativo e a Ordern EconGrnica/Social no Mundo e no 
Brasil. 

Reforrna estrutural, para a estabilizaqdo da econornia, atra- 
v6s de privatizaqdes; desregu1arnentac;do dos mercados; 
descentraliza~do das politicas governamentais; e a "retorna- 
da do desenvolvimento" sob a 6gide das regras da 
globalizaqdo. Forarn estas as diretrizes basicas ditadas pelo 
Banco Mundial e pelo o FMI, para os chamados paises "erner- 
gentes" ("0 terceiro mundo") e que deveriam ser seguidas, 
A risca, por seus respectivos governantes. 

0 Estado, no comeqo do seculo XX, assumiu uma funqao contro- 
ladora em materia social, intervindo diretamente na economia, guiado, den- 
tre outros aspectos, nas concepq6es filosoficas nas quais o trabalho deve- 
ria ser um fator de dignificaqao do ser humano. As normas de ordem publi- 
ca, neste contexto, definiam-se pela fixaq8o de condi~des minimas de tra- 
balho consideradas socialmente aceitaveis. 

Ao final daquele seculo, acontecia o fenbmeno da globalizaqio ou 
mundializaqao da economia, que na concepqao do sociologo Jose Affonso 
Dallegrave Neto (1 O), "propde a unifica~ao de todos os mercados do mun- 
do, sob a articula~io das empresas e corpora~des transnacionais, em detri- 
mento da soberania dos estados nacionais". Num conceit0 mais simples, 
diriamos que significa a sobreposiqao das regras de mercado sobre aque- 
las ditadas pelos governos e pelos grupos sociais de cada pais. 

A globalizaqao nao se restringiu a ser um fenbmeno eminentemente 
econbmico. Revelou-se ao mundo aliado a doutrina teleologica que pro- 
movia, explicava e justificava um sistema entrelaqado do com6rcio mundi- 
al: "o neoliberalismo". 0 "neoliberalismo" e, portanto, o ideario da 
globalizaqao, nascido apos a Segunda Guerra Mundial, a partir da teoria 
formada por Friedrich Hayek que "repugnava a politica intervencionista do 
Estado do Bem Estar Social ("Welfare State"), culpando trabalhadores e 
sindicalistas pela elevaqao dos niveis de inflaqao, em face das press6es 
reivindicatorias sociais articuladas no inicio do seculo XX". Segundo Hayek: 
"o Estado deveria comeGar a intenlir pouco ou quase nada, com rela~Bo 
aos direitos sociais e trabalhistas, fazendo surgir o principio do "Estado mini- 
mo", despojado de suas prerrogativas econdmicas e sociais em beneficio 



de uma sociedade civil mundial, animada meramente pelas leis do 
racionalismo econbmico" (1 1 ) . 

0 s  paises passaram a participar de uma disputa desenfreada pela 
competitividade, ate porque, segundo alguns analistas politicos, era mais 
viavel melhorar e criar um ambiente propicio para receber e alojar os gran- 
des capitais, as custas da desarticulaqao dos mecanismos de proteqao do 
trabalho, do que reduzir impostos. 

Tal ideologia obteve importantes adesbes, comeqando pela Inglater- 
ra de Thatcher (1 979), seguida dos Estados Unidos de Reagan (1 980) e da 
Alemanha de Khol (1982), culminando no Consenso de Washington, em 
1989, movimento que obteve o aval do Brasil e dos demais paises da America 
Latina, sacramentando, a partir de entao, a adesao desses paises a cartilha 
imposta pelo Banco Mundial, FMI (Fundo Monetario lnternacional) e pelo 
Banco lnteramericano de Desenvolvimento. A inclusao destes paises era 
uma questao crucial, pois uma das metas dos grandes capitais, na analise 
dos economistas, era dividir sua cadeia de produqao e de serviqos em vari- 
os Estados (globalizaqao). 

A procura por locais que oferecessem condiqbes mais adequadas e 
lucrativas, diante desta nova organizaqao dos modos de produsao, trans- 
formou-se no criterio principal e mais conveniente para instalaqao destes 
sistemas produtivos. Esta estrategia acabou levando a maioria dos paises a 
incrementar a cria~ao de espaqos mais convenientes, politica e economi- 
camente, de forma a atrair os investimentos por eles proporcionados. 

0 entao Diretor Geral da Organizaqao lnternacional do Trabalho, Mi- 
chel Hansenne, ja em 1997, advertia para o fato de que (1 2): "a mundializa- 
~ a o  estava levando muitos paises a promoverem reformas legislativas pro- 
fundas, para fazer frente, em melhores condi~6es, a concorr6ncia internaci- 
onal". Prova disto foi a redu~ao do numero de Conven~bes da OIT ratifica- 
das ao final do seculo XX e no inicio do seculo XXI e a elevaqao do numero 
de denuncias (basta lembrarmos da denuncia a Convenqio 158, contraria 
as rescisbes imotivadas). 

0 projeto liberal passou a incrementar programas voltados para a 
reduqgo das despesas publicas; para as privatizaqbes sem criterio; para a 
desconstitucionalizaq~o e flexibiliza~ao dos direitos sociais; para uma dis- 
ciplina fiscal voltada para a eliminaqao do deficit publico; para a reforma 
tributaria; e para a abertura do mercado ao comercio exterior. 

A globalizaqio econ6mica, sob o dominio dos grandes capitais, e a 
politica neoliberal trazem, como primeira conseqiiencia, o exercicio de pres- 
s6es sobre os governos dos paises em desenvolvimento, interferindo nos 
lugares aonde encontrava e ainda encontra menores resisthcias, ou seja. 
nos locais que, pelo estagio dos movimentos sociais e das relaqbes de 
trabalho, eram mais tendentes a lograr uma maior flexibilizaqao na legisla- 



qao trabalhista. A Iogica de aceitaqao desta filosofia pelos governos nestes 
paises e muito simples: por esta via, estar-se-ia proporcionando maiores 
investimentos e empregos. 0 quadro de crise da America Latina, a partir da 
decada de 80, n i o  so favoreceu como legitimou o discurso neoliberal, ate 
porque a partir da decada de setenta e marcadamente nos anos 80, foram 
feitos vultuosos emprestimos para os paises perifericos e como devedores, 
passaram a pagar altos juros pelo que lhes foi emprestado. Com a crise da 
divida externa, os organismos financeiros internacionais se sentiram total- 
mente a vontade para ditar limitaqdes a intervenqio do Estado Social. 

A flexibilizaqio, como diretriz para os paises propensos a adoqio da 
politica e projetos neoliberais, de acordo com a opiniio de varios juristas, 
poderia se dar da seguinte forma: ser imposta unilateralmente pelo governo; 
ser o resultado de pactos sociais entre o Estado, os empresarios e os traba- 
Ihadores, ou somente entre empresarios e trabalhadores por meio dos con- 
venios coletivos de trabalho. Poderia ser imposta tambem, de forma unilate- 
ral pelos empregadores, principalmente nos paises com escassa ou nula 
resistencia por parte dos empregados, assolados pelo medo de perder o 
emprego e dos Sindicatos que passaram a ter um poder de negociaqio 
cada vez mais reduzido (conseqiiencia direta do desemprego de seus re- 
presentados), favorecendo o acatamento de qualquer medida de forqa. 

0 Professor Ruprecht assinala que a flexibilizaqio, preparando o cam- 
po da desregulamentaqio de direitos trabalhistas, pode se estabelecer por 
quatro vias: "Pelos empresarios, pela negociaqao coletiva, pela lei ou, ain- 
da, pela jurisprudGncia " (1 3). 

No Brasil, as normas legais sobre trabalho temporario, trabalho par- 
cial, trabalho voluntario, conferindo indenizaqdes minimas e dando opor- 
tunidade de extinqio do contrato a prazo certo, s i o  introduzidas no 
ordenamento juridic0 ligadas a ideia de que, com isto, estar-se-ia promo- 
vendo a criaqio de novos postos de trabalho. 

No campo da contrataqio coletiva, podemos dizer que nos paises 
da America do Sul, como a Argentina, foi dado curso a um projeto de 
reforma trabalhista, com vistas a aumentar o period0 de contrataqio por 
experiencia e implantar um sistema de menor vigencia dos efeitos dos 
conv6nios coletivos de trabalho, permitindo que os empregadores apro- 
veitassem o fim da vig6ncia dos convenios coletivos, para reduzir salarios e 
eliminar beneficios salariais e sociais advindos de ajustes coletivos anterio- 
res. No Brasil o process0 e evidentemente semelhante. 0 governo de 
Fernando Henrique, por exemplo, em 1992, por Medida Provisoria (como 
de costume), revogou a Lei 8.542179 que assegurava a garantia de condi- 
q6es coletivas de trabalho negociadas ate que uma nova convenqao ou 
acordo coletivo as modificassem ($ 10). Esta lei tambem autorizava a inclu- 
s io  de pisos salariais e de produtividade nas sentenqas normativas ($20). 



A via jurisprudencial, como fator de flexibilizaqio de direitos, tambem 
tem sido largamente utilizada no Brasil. Basta verificarmos a quantidade de 
decisdes que admitem alteraqdes, "para pior", na legislaqgo trabalhista, fa- 
zendo prevalecer sobre as normas legais de proteqao minimas dos direitos 
sociais, as previstas nos Acordos e nas Convenqdes Coletivas. Varios sao 
os exemplos de adogao da flexibilizaqgo de direitos pela jurisprudbncia do 
Tribunal Superior. 

Outra vertente, nao mencionada pel0 Professor Ruprecht, esta liga- 
da a desconstitucionaliza~~o dos direitos sociais. No Congresso de revi- 
sao da Constituiqao de 1988, n i o  faltaram propostas no sentido de retirar 
as garantias trabalhistas dos direitos sociais nela previstos. E impressio- 
nante o numero de Emendas feitas a Constitui~io, promulgadas a partir 
das renovaqdes ocorridas na representaqao parlamentar, gerando uma cor- 
relaqao de forqas politicas mais favoravel aos projetos do ultimo governo, a 
ponto de terem sido recuperadas varias propostas rejeitadas em 1988, apre- 
sentadas por grupos mais conservadores e que compunham o chamado 
"Centrao". 

Por outro lado, embora todos os paises da America Latina tenham tido 
como grande desafio, nos ultimos anos, a luta pela abertura politica, pela 
estabilizaqao econbmica e pelas reformas sociais, a urgente exig6ncia da 
inserqao destes paises na economia globalizada, paradoxalmente, conse- 
guiu agravar ainda mais os problemas econbmicos e estruturais. Cresce- 
ram: a desigualdade social; o desemprego; reduziu-se a distribuiqao de ren- 
das; aprofundou-se a pobreza e a exclusao social de milhares de pessoas. 

E incontestavel que a implementaqao do projeto de flexibilizaqao de 
direitos, no Brasil, acelerada no ultimo governo, quer por iniciativa do Exe- 
cutivo (Medidas Provisorias), quer pelo apoio do Legislativo (Emendas a 
Constituiqao) ou do Poder Judiciario (jurisprud6ncia dos Tribunais Superi- 
ores), n i o  foi capaz de gerar novos empregos. Ao contrario, contribuiu 
para dar inicio ao processo de desconstituiqgo das relaqdes capital-traba- 
Iho. Dai que, com vistas a conter a insatisfaqio das massas trabalhadoras e 
as pressdes sociais provocadas pelos nefastos resultados de uma politica 
que gerou o mais alto indice de desemprego ja visto no pais, aumentando 
significativamente o volume de processos em curso na Justiqa do Traba- 
Iho, o governo de Fernando Henrique passou a sancionar alguns arreme- 
dos de soluqao legal para o problema. A introduqao no ordenamento ju- 
r id ic~  trabalhista do procedimento sumarissimo e a criaqao das comissdes 
de conciliaqao previa s5o exemplos classicos deste quadro. 

0 executivo simplesmente procurou transferir o processo de 
flexibilizaqao, antes, de sua iniciativa, "para o entendimento" direto entre 
empregadores e empregados, remetendo ao Congresso, ademais da con- 
ciliaqao pre-judicial e da arbitragem privada, o projeto de alteraqao da CLT, 



no qua1 os Acordos e Convenqdes deveriam prevalecer sobre a legislaqio 
protecionista do trabalho. 

No campo do direito coletivo, sempre interferindo atraves de Medi- 
das Provisorias, o govern0 passou a construir regras restritivas ao proces- 
so de negociaqio coletiva (contrarias ao discurso da negociaqao "livre"): 
impediu a contrataqao autanoma de reajustes salariais, limitando, enfim, a 
tao badalada autocomposiqi?io das partes, em materia coletiva do trabalho, 
segundo seus proprios interesses. Criou tambem, obstaculos a soluq5o 
dos conflitos coletivos de forma plena, atraves do exercicio do Poder 
Normativo da Justiqa do Trabalho, incentivando a remessa destes litigios 
aos Conselhos Arbitrais privados. No campo jurisprudencial encaminhou 
ao Congress0 a polemica questio da transcendencia como requisito de 
admissao dos recursos de revista. 

Pensamos por isto, que a Justiqa do Trabalho, como Poder do Esta- 
do, quando nZio compreende o seu papel ou quando se torna insensivel 
as questdes sociais, abrindo mao da interferencia positiva num momento 
de extrema fragilidade da sociedade, abalada pelas sucessivas crises gera- 
das pelos projetos liberais, tende a minguar ou desaparecer, sob os aplau- 
sos dos que dela mais precisam. 

0 fim da cornpetencia normativa dos Tribunais, como elemento 
diferenciador da Justiqa do Trabalho, junto com as Comissdes de Concilia- 
qao Previa, pode ser um passo decisivo no sentido do seu desmantelamento 
e da privatizaqiio dos seus organismos judicantes, atendendo aos proposi- 
tos dos que defendem retirar este "fardo" do poder publico. 

3 - 0 Poder Normativo: A Conduta dos Tribunais e a Proposta de 
PrivatizaqBo de certos Organismos do Poder Judiciario 

"...nBo se trata propriamente de defender o monopdlio da 
realizaqao da justiqa pelo poder judiciario. A exigQncia de se 
impor uma tentativa de conciliaqBo como condiqBo para a 
aqdo 6 desarrazoada na medida em que nBo existem meios 
concretos, para que ela seja eficaz e legitimamente cumpri- 
da. NBo se modifica a realidade como uma mera ficqBo juri- 
dica ..." - Jorge Luiz Souto Maior (14) 

A instantaneidade das decisdes judiciais, como conseqijbncia da 
adoqiio das praticas neoliberais, normalmente repele o modelo judiciario e 
processual tradicional adotado pel0 pais que as recepciona. A tese defen- 
dida pela ideologia liberal e da autocomposiqZio das lides coletivas traba- 
Ihistas, como meio exclusivo, praticamente unico, de se buscar o entendi- 
mento entre as classes produtivas, e a da arbitragem privada, para soluqgo 



de impasses ou negativa de entendimento, afastando definitivamente o 
Estado dessas funqdes. 

Nos ocorre, aqui, o discurso do Senador Leonel Paiva, quando pro- 
fetizou o fim da Justiqa do Trabalho. Dizia o Senador ao Jornal " 0  GLOBO" 
que: " ... a Justiga do Trabalho precisa ser extinta por ser um resquicio do 
Estado Novo e da ingerzncia governamental nos sindicatos que ainda per- 
dura na atual legislag50 trabalhista, a qua/ reflete 0s diversos efeitos do ves- 
tuto corporativista I.../ A liberdade sindical dads pela Constituiqao Federal 
de 1988 fortaleceu os sindicatos que hoje possuem um grande poder de 
press60 e avangam com desenvoltura para a maturidade ...". ".. ha instru- 
mentos alternativos para a solu~iio dos conflitos entre empregados e pa- 
trdes. 0 s  mecanismos judiciais siio emperrados, ineficientes e caros.. . ". 

No Brasil, a tese de privatizaqio de determinados orgaos do Poder 
Judiciario comeqa a ganhar forqa pela Justiqa do Trabalho e gradativa- 
mente vai se alicerqando atraves de algumas medidas concretas. E voz 
corrente nos Tribunais que a aus6ncia de julgamentos de merito, nos Dissi- 
dios Coletivos de natureza econamica, estimula as negociaqdes diretas. 

Pensamos que nao. A extinqio dos Dissidios Coletivos, sem analise 
das pretensdes dos trabalhadores provoca, na maioria dos casos, a ine- 
xist6ncia de revisio dos salarios, agravando o process0 de perda do seu 
poder aquisitivo. Permite a extinqio de condiqdes de trabalho anteriormente 
estabelecidas ou conduz a celebraqio de conv6nios coletivos nos quais 
prevalece uma unica vontade: a dos empregadores. A recusa da Justiqa 
(mesmo que inconsciente) em julgar (em n i o  exercitar a sua compet6ncia 
normativa) serve apenas como contribuiqao a desregulamentaqgo das re- 
laqdes de trabalho. '3 disposiqiio politica do Estado para implementar as 
reformas neoliberais referentes as relagdes de trabalho, ao lado da flexibili- 
dade nas negociaqdes coletivas, conseguida diante do enfraquecimento do 
movimento sindical, apontam para um desmantelamento dos mecanismos 
basicos do sistema nacional de relaqdes de trabalho que pode desorgani- 
zar a estrutura de representaggo e organizagao de interesses coletivos exis- 
tente no pais, sem colocar entretanto outra mais solida em seu lugar" (1 5). 

Essa circunsthncia, evidentemente, convem n i o  so ao Governo, mas 
aos empresarios, que passam a optar pela via do Dissidio Coletivo, medi- 
ante recusa ou frustraqio das praticas de negociaqio. 0 comportamento 
leva, imediatamente, ao desestimulo da atividade negocial, contribuindo 
ainda mais "para a desorganizaqio no sistema de relaqdes de trabalho 
(desregulamentaqio), principalmente, quando se alia ao principio de so- 
breposiqao "do negociado ao legislado". 

Nos ultimos anos, cresceram os ajustes coletivos que n i o  refletem a 
composiqao de interesses de forma equilibrada, prevalecendo, na quase 
totalidade dos casos, os interesses impostos pelas categorias econ8micas. 



Jose Eduardo Faria sobre o tema, considera que "existe uma cerfa 
incapacidade da magistratura brasileira agir no plano doutrinario de mod0 
uniforme e coerente. 0 s  tribunais, e certo, t6m adotado concretamente uma 
postura de reduqao progressiva do seu poder de regulamentar nas rela- 
qdes de trabalho" (1 6). 

A confusao criada entre viggncia e efeitos das clausulas normativas 
(ultratividade destas normas), limitando, burocraticamente, os direitos so- 
ciais, ao tempo de vigencia dos convenios coletivos, desestimula, de forma 
crescente, as negociaqdes diretas (ainda que o discurso seja no sentido 
diametralmente oposto). 

As condiqdes de trabalho, por mera construqao jurisprudencial, pas- 
saram a ficar limitadas ao periodo de viggncia dos acordos e convenqdes, 
com consequente extinqao autornatica de direitos. Esqueceram-se, os 
magistrados que a vig6ncia limitada a um ano, nas clausulas salariais, e a 
dois anos, nas clausulas sociais, foi legislada, antes de tudo, como uma 
medida de proteqio das categorias profissionais de trabalhadores, obri- 
gando a submissiio de revisao das condi~des anteriormente estabelecidas 
pelos empregadores, evitando-se, desta forma, as inevitaveis retra~des 
empresariais, especialmente no que tange a atualizaqio (correqio) dos 
salarios, pela simples recusa do entendimento direto. 

A negativa de prestaqao jurisdicional nos Dissidios Coletivos, assumi- 
da pelos Tribunais, no periodo de 1991 a 1995, fica, por sua vez, estampa- 
da nos dados estatisticos. Apesar da mudanqa, mais recente, de discurso, 
por parte da Presidencia do TST, o resultado final e a existencia de um 
numero significativo de decisdes extintivas de Dissidios Coletivos em todos 
os Tribunais Regionais. Na Primeira Regiio, apenas para reflexao, no ano 
2000, 150 dissidios foram extintos, proferindo-se sentenqa em apenas 16 
processos. A orientaqio do Ministro Fausto, estimulando os julgamentos 
de Dissidios Coletivos e defendendo a revogaqao da IN nQ 4, sem duvida 
alguma, foi urn claro indicativo da tentativa de adaptaqao do Poder Norma- 
tivo aos novos ventos politicos. Contudo, a propria SDC daquela Corte, 
em razao da presenCa persistente de outros entulhos legais e jurispruden- 
ciais continua inibindo os julgamentos de merito dos Dissidios Coletivos. 

Pertinente e a intervenqio do advogado e professor Sady Cabral (1 7), 
sobre o cancelamento da Instruqio Quatro: "0 unico significado desta re- 
vogaqao e de carater simbolico, no sentido de sinalizar que o TST esta dis- 
posto a avanqar mais na caminhada que ja vem fazendo no sentido de retro- 
ceder de tais posiqdes extremadas e ir reconstruindo o poder normativo da 
justiqa do trabalho. No entanto, e muito pouco e vamos ter que esperar os 
proximos passos para ver ate onde vai essa nova postura daquele Tribunal," 

A desconfian~a se justifica, ate porque nos ultimos anos o Tribunal 
Superior se restringiu a estabelecer exigencias formais, incompativeis com 



a diniimica politica e social que permeia a negociaqao entre empregados e 
empregadores. Por conta da formaqao de impasses ou frustraqao, nesse 
processo dinGmico, por excelencia, ate porque politico, e que a grande 
maioria das categorias profissionais aciona o Poder Normativo da Justiqa 
do Trabalho. lgnorando esta circunstiincia, o TST acabou colocando em- 
pecilhos intransponiveis, como por exemplo, em materia de greve, apesar 
de ja ter sido significativamente tolhida pela legislaqio infraconstitucional. 

As exigencias impostas pela jurisprudencia formada a partir de 1998, 
atingindo seu auge no segundo mandato do Presidente Cardoso, sequer 
encontram respaldo na lei e, muito menos, na Constituiqio, nos seus arti- 
gos 80, 90 e 114. E a legislaqao ordinaria e a jurisprud8ncia quebrando o 
pacto politico de 88, estabelecido entre as classes sociais, num momento 
de regaste da democracia, da cidadania e do Estado de Direito. 

Vejamos algumas das orientaqbes normativas na materia: 06. Dissi- 
dio Coletivo. Natureza Juridica. lmprescindibilidade de Realiza~ao de As- 
sembleia de Trabalhadores e Negociaqao Previa. 08. Dissidio Coletivo. Pau- 
ta Reivindicatoria nao Registrada em Ata. Causa de Extin~io (obrigatorieda- 
de da transcriqio da pauta de reivindicaqdes nas atas das assembleias). 
13, Legitima~ao da Entidade Sindical. Assembleia Deliberativa. Quorum de 
Validade. Art 612 da CLT (legitimac$io dos Sindicatos, subordinada a vali- 
dade da assembleia, com respectiva comprovaqio do quorum estabeleci- 
do no art. 61 2 da CLT, mesmo apos a promulgaqio da CF de 88) 14. Sindi- 
cato. Base territorial excedente de um municllpio. Obrigatoriedade da reali- 
za~ao  de multiplas assembleias, (extinqao do DC, quando nao ha realiza- 
q io  de assembleias em toda a base territorial de Sindicato intermunicipal, 
conduzindo a insuficiencia de "quor~m", exceto quando particularizado o 
conflito). 21. llegitimidade ad causam do sindicato. Ausencia de indica~ao 
do total de associados da entidade sindical. Insufici~ncia de quorum (art. 
612 da CLT). 32. Reivindica~des da categoria. Fundamenta~Bo das clausu- 
/as. Necessidade. Aplica~ao do PN 37 do TST (fundamentaqao de clausu- 
las, indispensavel a constituiqao valida e regular do DC, conforme disposto 
na IN 04/93). De todas as orientaqdes jurisprudenciais, a mais expressiva, 
sem sombra de duvida, utilizada sistematicamente pelos Tribunais como 
fator de extinqio dos Dissidios, e a legitimaqao da aprovaqio da instaura- 
q io  da instiincia pelo "quorum" da assembleia dos trabalhadores estipula- 
do na CLT (norma criada pelo "Estatuto Padrio" da ditadura Vargas). Este 
dispositivo legal n i o  foi, e nem poderia ter sido recepcionado pela Consti- 
tuiqio Federal democratica de 1988 (art. 80, 1) que preconiza a liberdade 
de organizaqio e administraqao sindicais, tal como registra o Senador 
Carlos Chiarelli, no Livro "Trabalho na Constituiqio" - LTR, vol 1, 1989. 

As orientaqdes jurisprudenciais, portanto, n i o  se coadunam com a 
realidade do movimento sindical que em 1990, passava por um processo 



de reestruturaqao pos ditadura militar, para, logo em seguida, enfrentar 
uma situaqao econamica extremamente adversa, balizada pelo crescente 
desemprego. 

0 poder normativo compatibilizado com as exigkncias das politicas 
de governo, nos ljltimos anos, nao so agiu criando orientaqdes jurispru- 
denciais impeditivas do acesso a Justiqa, como cancelou inumeros Prece- 
dentes Normativos formados nos julgamentos de merito de Dissidios, pro- 
feridos no apice do seu exercicio pleno. Na revisao promovida pelo TST, 
em 1998, ficaram definitivamente cancelados inumeros precedentes. 

Ademais, nas raras hipoteses de julgamento do merito, com vistas a 
controlar possiveis insubordina~des por parte dos Tribunais Regionais, re- 
primindo posicionamentos contrarios as politicas de governo, o Legislativo 
sancionou a Lei 10.192, de fevereiro de 2001 (regras complementares do 
Plano Real, editada depois de sucessivas Medidas Provisorias do governo 
Cardoso). No art. 14 da Lei, agredindo regra processual basica sobre os 
efeitos meramente devolutivos dos recursos trabalhistas, os pedidos de 
revis50 das decisdes normativas proferidas pelos Regionais passaram a ter 
efeito suspensivo "na medida e extens50 conferidas em despacho do Pre- 
sidente do Tribunal Superior do Trabalho". 0 s  reajustes concedidos pelos 
Tribunais inferiores, em confront0 com Plano Real, e a concess~o de con- 
diqdes sociais novas, ate hoje, passaram a ter seus efeitos juridicos rapida- 
mente suspensos, operando-se, em seguida, a reforma destas decisdes 
normativas. Nao houve um unico despacho, sequer, mesmo da atual 
Presidkncia do TST, que nao tivesse reduzido indices de recomposiqio 
salarial pela inflaqao plena (100% do IPC ou INPC), ainda que sua conces- 
sao tenha sido uma posiqio consolidada pelos Tribunais, na decada de 80 
e no inicio dos anos 90. 

Oportuno reproduzir, mais uma vez, a opiniao do professor Sady, 
sobre o tema (1 7): "Durante estes anos de ferro, a pressao do TST sobre 
os TRTs foi se tornando tao opressiva que fez crescer uma rea~ao severa 
no andar de baixo. 0 s  mesmos tribunais regionais que ha dez anos atras 
viam com escindalo as greves contra a concessao de efeito suspensivo 
passaram a recusar-se a decretar a abusividade destas paralisa~des. Seria 
preciso ter muita fleuma para conformar-se em assistir passivamente ao 
TST suspender sistematicamente todas as clausulas das decis6es regio- 
nais deixando os trabalhadores sem nada e destruindo todas as vantagens 
por eles obtidas". 

Outra forma de recusa de prestaqio jurisdicional que se verifica nos 
Tribunais, esvaziando a finalidade da cornpetencia Normativa, ocorre quan- 
do, ao se julgar o merito das reivindicaqdes dos trabalhadores, s8o indefe- 
ridas clausulas propostas, porque deveriam ter sido resolvidas ou so pode- 
riam ter sido concedidas pela negociaqao coletiva direta. S io  itens indefe- 



ridos porque nao haveria previsao legal. Este mesmo "fendmeno" tambem 
ocorre quando sao negadas outras tantas clausulas pelos Tribunais, por- 
que ja estao previstas na Lei, esquecendo-se, os julgadores, do carater 
didatico da repetiqao ou ate mesmo da necessidade de sua colocaq50 nos 
instrumentos coletivos, permitindo a atuaqio sindical coletiva, atraves das 
aqdes de cumprimento, ja que o proprio TST tornou desnecessariamente 
polemica a questao da legitimaqao ativa dos sindicatos, em substituiqio 
processual das categorias profissionais que representam, na defesa de di- 
reitos e interesses coletivos. 

Ana Acker dizia que "o descredito do poder normativo da Justiqa do 
Trabalho, cujo exercicio assim se manifestava (timidez em conceder direito 
extremamente funcional a conduqao da politica econdmica governamental), 
era pois, a par de teoricamente indispensavel, politicamente desastrosa" (18). 

Acreditamos que deixara de ser desastrosa, quando os Tribunais res- 
gatarem o exercicio pleno de sua cornpetencia normativa, lastreados na 
realidade econdmica, cultural e social do pais, compreendendo que ine- 
xiste incompatibilidade da sua atividade judicante corn a negociaqao cole- 
tiva autdnoma entre as partes envolvidas no conflito coletivo. 

4 - 0 Poder Normativo e a Livre Negocia~ao Coletiva. 

"E precis0 ter em mente que urna sociedade que respeita os direi- 
tos dos cidadaos e os direitos dos trabalhadores faz cia Justiqa 
urna exceqio e nao urna regra. Alteradas as bases das relaqbes de 
trabalho no Brasil, certamente nao teremos milhares de desem- 
pregados procurando a Justi~a para receber migalhas, pelo prin- 
cipio que 6 melhor fazer um ma1 acordo que levar vdrios anos dis- 
cutindo na Justi~a. Atribuir ao Poder Normativo as mazelas que 
levam ao desequilibrio das rela~des entre patrbes e empregados 
e que servem, conseqiientemente, para o pr6prio emperramento 
das negocia~bes coletivas, seria o mesmo que atribuir a Justi~a 
do Trabalho a responsabilidade pelas questdes sociais que reve- 
lam a crescente e assustadora deteriorizaqio das condi~Bes de 
vida de milhdes de trabalhadores brasileiros". - Everaldo Gaspar (1 9) 

A funs20 do Poder Normativo, nas hipoteses de conflito, uma vez 
frustrada ou inviabilizada na negociaqao direta ou mediada entre empre- 
sarios e trabalhadores, e estabelecer normas que promovam a melhoria ou 
aprimoramento das condiqdes de trabalho dos empregados, n i o  previstas 
na lei, a partir da analise dos argumentos apresentados pelas partes. 

A negociaqao coletiva sempre foi exercida a margem do process0 
estatal. Enquanto houver estimulo a negociaqio, como forma de compo- 



siqao dos conflitos, ela existira, independentemente de haver outros meios 
alternativos de soluqao, como a mediaqao, a arbitragem privada ou a 
normatizaqao (que n5o deixa de ser uma arbitragem) proporcionada pel0 
Estado, atraves do Poder Normativo. 

Se a negociaqao coletiva e o melhor caminho de prevenqao e soh- 
qao dos conflitos coletivos, porque independe de qualquer interferencia 
externa, como se justifica a existencia, ainda hoje, de um grande numero 
de dissidios coletivos instaurados nos TRTs? Porque, para haver a 
autocomposiq50 ou a heterocomposiqio, atraves da mediaqao e da arbi- 
tragem, e necessario que haja interesse, bem como estimulos ao entendi- 
mento direto entre empresarios e trabalhadores. 

0 Poder Normativo que poderia exercer importante papel no sentido 
de incentivar e provocar este interesse no empresariado, exercitando uma 
arbitragem que desfavorecesse as soluq6es sentenciadas, age exatamente 
no sentido contrario, desanimando os trabalhadores. 

Dificil se torna falar em livre negociaqao num cenario marcado pelo 
desemprego, subemprego, miseria, baixos salarios, exploraqao do traba- 
Iho infantil e escravo, maior concentraqao de lucros e de rendas, ate por- 
que a negociaqao se define como troca dos interesses em conflito. Se nao 
ha equilibrio neste tip0 de relaqao, se nao ha interesse em superar diver- 
gencias, nao ha possibilidade de troca, crescendo as situa~6es de impasse 
e de recusa a negociaqao coletiva. Estas quest6es exigem e continuarao 
exigindo soluqao que nao se concretiza, como disse Souto Maior (20), nas 
alternativas de fachada. 

Na negociaqao, de forma geral, existem dois elementos fundamen- 
tais: o elemento subjetivo: vontade das partes em compor o conflito; e o 
elemento objetivo: as partes precisam ter condiq6es materiais de transigir 
nos interesses envolvidos. 

Roger Fisher e Scott Browmn, que participaram de um grupo de pro- 
fessores que criou urn projeto de negociaqao da Universidade de Harvard, 
no livro "Como chegar a um acordo" e tendo como sub titulo "a constru- 
qao de um relacionamento que leva ao Sim", dentre varios conselhos so- 
bre a construqio de relacionamentos formados a base de entendimentos 
reciprocos, aconselham: "Quer estejamos negociando com o cbnjuge so- 
bre o local para passar as ferias, com urn cliente a respeito do pagamento 
ou com os sovieticos sobre o controle de armamentos, queremos um relaci- 
onamento que nos deke com sentimentos positivos. Queremos ser capazes 
de dizer: eu consigo resolver qualquer problema com essas pessoas. Dai o 
que precisamos? Ter capacidade de lidar com as diferenqas. 0 relaciona- 
mento funcional de que precisamos e aquele que encontra urna soluqao que 
satisfaz aos interesses conflitantes da melhor forma possivel, com um mini- 
mo de perdas, de uma maneira que pareqa razoavel aos olhos de cada urna 



das partes. A solu~ao deve ser duradoura e alcan~ada de maneira eficien- 
te." A observaqao dos professores de Harvard, revela a existhncia de um 
ponto crucial nesta questao: a mera previsao da negociaqho trabalhista 
coletiva, tanto na CRFB, como na IegislaqBo ordinaria, n8o e suficiente para 
torna-la concreta, na medida que ngo s8o dadas condiqbes efetivas de 
troca para composiqao das diverghncias, considerado 0 estagio das rela- 
Gees de trabalho no pais. So ha troca quando existe efetivo equilibrio entre 
os atores sociais, mesmo que este equilibrio venha a ser estabelecido pOr 
interferhncia de uma legislaqio protecionista. 

A realidade socio-econbmica do Brasil continua apontando para um 
abissal desequilibrio entre trabalhadores e empregadores. No Judiciario, 
continua sendo travada, ainda, uma dura batalha, para evitar a implanta- 
qao das tendhncias neoliberais, garantindo-se a reposiq2io das perdas in- 
flacionarias e aumentos reais de salario. Dai que o discurso da redug80 do 
exercicio do poder normativo, como alavanca a negocia~iio coletiva livre, 
nao se compatibiliza com a nossa realidade atual. 0 discurso soa falso, 
posto que o proprio executive se encarregou de obstrui-la. 

Nos aureos anos de plano real, houve uma serie de intervenqbes do 
Estado (governo) retirando a liberdade de negociaqiio, como forma de 
controle da economia, com vistas a sua estabiliza~50 nos moldes impostos 
pelos organismos internacionais financeiros. A Lei 8.880, por exemplo, que 
criou o plano real, fala na livre negociaqiio para estipulaqio de salarios na 
data-base, no entanto, a Medida Provisoria 1675, transformada na Lei 10.1 921 
01, criou uma serie de dificuldades ao seu pleno exercicio, num conjunto 
de apenas quatro artigos: o art. 10, dizendo que a revisgo salarial deve ser 
anual e na data-base das categorias profissionais; o art. 11, que garante o 
ajuizamento do Dissidio apos a negociaqiio direta ou pela mediaqao; o art. 
12, determinando a fundamenta~io das clausulas para deliberaqao por 
sentenqa normativa e o art. 13, VEDANDO a estipulaqao de reajustes e 
corre~des salariais automaticas (nio aqueles de data-base, frise-se) vincu- 
ladas a indice de preqos, com obrigatoriedade de deduqao de antecipa- 
qbes concedidas no periodo anterior a revisgo, alem da proibiqao de con- 
cessio de aumentos por produtividade, caso nao estejam amparados em 
indicadores econ8micos objetivos. 

Na mesma trilha, a CF de 88 estabeleceu, como principio, no caput 
do seu art. 90, o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 
sobre a oportunidade de exercgla e os interesses que devam, por meio 
dela, defender, remetendo a lei, unicamente, a definiqio dos serviqos ou 
atividades essenciais; o atendimento das necessidades inadiaveis da co- 
munidade; bem como a aplicaqio de penalidades, havendo abusos no 
seu exercicio. Entretanto, corn rapidez espantosa, a Lei de Greve nQ 7.783 
de 1989, por conta da definiqgo das atividades essenciais e do atendimento 



das necessidades inadiaveis da comunidade, passou a regulamentar a greve 
em qualquer outro tip0 de atividade, passando a considera-la abusiva (in- 
constitucionalmente, ao nosso ver), quando exercida sem a fie1 observBn- 
cia destas normas. A CF de 88 tambem garantiu, nos julgamentos dos 
Dissidios Coletivos, o respeito as normas previstas nos acordos e nas 
convenq6es coletivas. 0 principio veio a ser confirmado pela Lei 8.542192, 
valorizando os resultados obtidos nos processos de negociaqio. A lei era 
um verdadeiro estimulo aos Sindicatos de trabalhadores as negocia~6es 
coletivas, contudo, foi revogada pela mesma MP 1675, convertida na Lei 
10.1 92, sobre regras de ajustamento do Plano Real. 

A CLT e o Decreto 1572195, por outro lado, quando estabelecem a 
mediaqao na negociaqao coletiva, prev6em que n i o  pode haver recusa do 
empregador a proposta de entendimento. A regra e inocua, porque nao 
ha qualquer sanqao na hipotese de inobservBncia. 

Por fim, existe no Bmbito do Ministerio do Trabalho uma orientaqao nor- 
mativa que impede, na fiscalizaqao por seus agentes, a autuaqao de Empre- 
sas que estejam descumprindo a legislaqao, caso a conduta, que poderia ser 
tida como irregular, esteja prevista nos acordos ou convenqbes coletivas. 

Pensamos, em razao destas questdes, que o discurso sobre a des- 
necessidade da intervenqio do Estado, notadamente, atraves do Poder 
Normativo da Justiqa do Trabalho, e uma falacia, ja que em varios momen- 
tos da vida politica do pais, nos ultimos tempos, a interferhncia do Estado 
se fez presente, so que de forma negativa aos trabalhadores, diante dos 
interesses econbmicos defendidos pelas politicas de governo. A constata- 
qao da ineficihcia de determinados organismos criados para bem atender 
aos interesses publicos ou mesmo a divulgaqao de sua inoperBncia, inva- 
riavelmente feita de maneira artificial, serve apenas para justificar objetivos 
outros que estao longe de se identificarem com o progresso, a valorizaqao 
do trabalho e a dignidade do trabalhador. 

Em nome da eficihncia, prega-se o desmonte da legislaqao interven- 
cionista do trabalho, o desmantelamento de instituiq6es, o sucateamento 
de Empresas publicas e o esvaziamento dos demais Poderes do Estado. 
Temos, ainda, um Brasil real que continua sonhando com a recuperaqao 
de direitos sociais basicos. Portanto, "enquanto nao houver, no Brasil, uma 
legislaqao de suporte", como defende Everaldo Gaspar, "que reconhecen- 
do esse desequilibrio, estabeleqa condiqbes concretas para que os traba- 
Ihadores, atraves das suas entidades de representaqao, possam participar 
deste processo, com garantias minimas de atua~ao (de troca) em igualda- 
de de condiq6es, n i o  havera interesse em eleger a negociaqao coletiva 
como forma privilegiada de soluqao destes conflitos". 

A mediaqio e a arbitragem privada, num context0 de desinteresse da 
pratica da negociaqao, passam a nao fazer qualquer sentido. A linica alter- 



nativa que se apresenta para determinados grupos de trabalhadores, 6 bus- 
car a funqao jurisdicional do Estado, para que, ao menos, sejam preserva- 
das algumas condi~des de trabalho basicas, evitando-se que a exploraqao 
da forqa de trabalho do ser humano pelo capital, nao atinja os mesmos pa- 
drdes daqueles existentes ao tempo da revolu~ao industrial do seculo XVIII. 

A sociedade brasileira, atraves do Estado, como se depreende da 
evolu~ao historica da Justiqa do Trabalho, n5o construiu, ao longo de anos 
de sua existencia, outras formas viaveis para dirimir os conflitos coletivos. 
Desta forma, concordamos, novamente, com o pensamento de Luiz Sou- 
to Maior, sobre as solu~des extrajudiciais nos conflitos trabalhistas: " ... 0 
primeiro passo para solucionar o problema n8o e imaginar novos mecanis- 
mos de solu~ao de conflitos, importando-se ideias de outras realidades so- 
cio culturais e sim avaliar quais os reais problemas que interferem em nosso 
sistema jurisdicional" (2 1 ) . 

5 - 0 Poder Normativo e o Novo Governo 

"Aqui no Brasil temos um mau habito, na minha opinigo, de trazer 
para o nosso convivio alguns modismos na forma de dogmas, apli- 
cando-os quase que na forma de c6pia daquilo que 6 feito la fora, 
desconhecendo a realidade e a caracteristica cultural da nossa 
gente, da nossa relaggo capital-trabalho, depois de aplicado che- 
gamos A conclusi30 de que aquilo ngo era a solugilo definitiva para 
tudo". (Palestra do Ministro Jacques Wagner no F6rum Internaci- 
onal sobre Flexibiliza~Bo - TST - abril de 2003) 

Uma certeza percorre a America Latina: A decada liberal foi um re- 
tumbante fracasso e deixou o Continente sem rumo (vide a Venezuela, a 
crise argentina, etc). Na maioria dos paises latino americanos, a populaqao 
pede a renljncia dos seus presidentes; noutra parte, em desespero, ja se 
cogita trazer de volta os proprios homens que a destruiram e que ja tinham 
sido jogados nas prisdes ou na sarjeta da historia. 

Em reuniao de presidentes sul-americanos, realizada no Equador, o 
ex-presidente brasileiro Fernando Cardoso, confessou o fracasso da sua 
politica econ8mica ao reconhecer que apesar de sua obedigncia leal as 
exigencias dos mercados internacionais, os proprios mercados estavam 
destruindo, em poucos dias, tudo o que ele havia feito em oito anos. Por 
isto, assistimos neste momento o retorno cada vez mais intenso do debate 
sobre o que estara passando com o mundo e o que pode e deve ser feito 
para retomar o caminho da esperanqa. 

0 jornalista AntBnio Augusto de Queiroz, prenunciava em 14/8/2002 
que: "A julgar pelos programas de governo e declara~des dos principais 



candidatos B Presidencia da Republica havera reformas na legisla~ao traba- 
lhista e sindical, inclusive em patamar constitucional. A amplitude dessas 
mudan~as e sua repercussio sobre os direitos trabalhistas e a organiza~ao 
sindical dependera de quem for o eleito". 

No govern0 do presidente Fernando Henrique houve duas tentativas 
de modificaqio mais profunda nos direitos trabalhistas e na estrutura sindi- 
cal: uma, na esfera infraconstitucional, e outra, no iimbito constitucional. 
No primeiro caso, vamos encontrar o projeto de flexibilizaqio da CLT 
(prevalgncia do negociado sobre o legislado), finalmente retirado do Con- 
gresso neste mes de abril de 2003. No segundo, temos a Proposta de 
Emenda constitucional 623, arquivada na Ciimara, que tinha como objeti- 
vo instituir a pluralidade sindical, ultrapassando os proprios limites da Con- 
venqio 87 da OIT, que trata de liberdade e autonomia sindical. 

Essa proposta de Emenda, pretendia o desmonte sindical com: a) o 
fim da unicidade sindical, b) a institui~io de um sistema de liberdade plena, 
de pluralidade sindical, c) a extinqao da contribuiqio sindical, d) a elimina- 
qgo da substituiqio processual, e) a possibilidade de criag.50 de sindicato 
por empresa, 9 a limitaqio da representaqio sindical apenas aos associa- 
dos, g) a restriqio do acesso individual do trabalhador a Justiqa do Traba- 
Iho, atraves de conciliaqio previa no iimbito da empresa, h) a ex t in~ io  do 
poder normativo da Justiqa do Trabalho, e i) a def ini~io do criterio de razo- 
abilidade na definiqio da mensalidade social e contribui~6es em favor das 
entidades sindicais. 

0 jornalista e analista politico Antonio Augusto Queiroz, excluindo 
somente o candidato Antony Garotinho, adiantava que os demais, se elei- 
tos, iriam propor ao Congresso Nacional mudanqas, tanto na estrutura sin- 
dical, quanto nas relaq6es de trabalho do pais. Dizia ele que: "Na eventua- 
lidade da elei~2io de Jose Serra, o projeto que flexibiliza a CLT ganhara im- 
pulse no Congresso, onde aguarda vota~iio no Senado. 0 senador ja mani- 
festo~ sua opiniio favoravel sob o falso fundamento de que nao havera per- 
da ou reduqao de direitos. Ja na questao sindical, a posi~ao do candidato 
oficial e mais radical ainda. Ele defende a unicidade para os patrees, e a 
pluralidade para os trabalhadores, cabendo ao primeiro escolher o sindica- 
to de trabalhadores com o qua1 pretende negociar". "Na hipotese de e l e i ~ i o  
de Lula, e certo que desistira do projeto de flexibiliza~do da CLT, mas inicia- 
ra o debate sobre o contrato coletivo e o codigo de trabalho, com direitos 
minimos, a ser definido a partir de debates no chamado Forum Nacional do 
Trabalho, que pretende instituir. Na quest60 sindical, e conhecida a posi~ i io  
de Lula. Ele sempre defendeu a Conven~Go 87 da 017; cuja ratifica~ao pelo 
Brasil requer m ~ d a n ~ a  no art. 8 O  da Constitui~ao, em especial para a remo- 
~ a o  do princbio da unicidade e da contribui~do sindical. Como deputado, 
votou contra a estrutura sindical que foi vitoriosa na Constituinte", "Na hipo- 



tese de elei~5o de Ciro Gomes, a tend6ncia e que patrocine as iniciativas de 
seu candidato a vice-presidente, que foi um dos inspiradores do governo 
FHC, em especial dos ex-ministros do Trabalho e Emprego, Edward Ama- 
deo e Francisco Dornelles, para o envio ao Congress0 tanto da PEC 623 
quanto do projeto de flexibiliza~ao da CLT. A ideia de Paulinho, vice de Ciro, 
e promover um plebiscito sobre as rela~des de trabalho como forma de 
legitimar essa mudanqa, que sofreu resist6ncias dos reais defensores dos 
trabalhadores. Na quest50 sindical, certamente patrocinara uma proposta 
de conteudo equivalente ou igual a que foi arquivada na Chmara dos Depu- 
tados. Assim, num eventual governo Ciro Gomes, alem da reapresenta~ao 
da PEC sobre estrutural sindical, ganha f o r ~ a  o projeto que determina a 
preval6ncia do negociado sobre o legislado em materia trabalhista", 

0 ex-ministro do Trabalho, Jaques Wagner, em marqo deste ano, 
propbs ao Ministro Francisco Fausto que a Justiqa do Trabalho tambem 
participe das discussdes do Forum Nacional do Trabalho. 0 Ministro de- 
fendia tambem, a ideia de que o Executivo n i o  deva ter a primazia de dis- 
cutir a questao que interessa, da mesma forma, aos Poderes Legislativo e 
Judiciario 

Boas falas, muito embora as reformas trabalhistas mais profundas, 
dependam de modificaqdes estruturais, igualmente profundas no modelo 
socio econbmico do pais. 

Ainda que nao tenha havido ate o momento, qualquer fala do governo 
sobre o papel da Justiqa do Trabalho, no que tange a sua cornpetencia 
normativa, a proposta de um pacto social direto, reformulando aspectos da 
legislaqio do trabalho de forma a buscar um ponto, ao menos de equilibria 
entre as relaqdes de trabalho, ao que tudo indica, n io  ira retirar, num primei- 
ro momento, a competencia normativa da Justiqa do Trabalho que, assim 
como a CLT, tem aspectos que precisam ser adequados e apetfei~oados. 

Ate mesmo em paises como Estados Unidos, Japio e Suecia onde 
ha uma verdadeira obrigaqao de negociar (a atitude conciliatoria ou intran- 
sigente de uma das partes em face das reivindicaqdes de outra e materia 
de negociaqio entre elas), as autoridades publicas velam para que os em- 
pregadores e sindicados negociem de boa-fe, esforqando-se para chegar 
a um acordo. 

No Brasil, uma vez superados os entraves na legislaqio e na juris- 
prudgncia que dificultam as negociaqdes diretas entre trabalhadores e 
empresarios, a experiencia nos remete a autoridade pliblica do Poder Ju- 
diciario, para buscar soluqdes nos conflitos que n i o  foram equacionados. 

Temos a oportunidade impar de reconstruir este Poder, t i o  mitigado, 
participando ativamente das discussdes, formulando alternativas que n i o  
impliquem, necessariamente, na implosio de estruturas enraizadas social 
e culturalmente na nossa sociedade e que tem uma historia propria. Volte- 



mos os nossos esfor~os, pois, no sentido de transforma-las, para que sir- 
vam de instrumento, visando o bem estar social. Parece-nos que este e o 
proposito do novo govern0 que se instalou no Brasil ha cem dias, aproxi- 
madamente, trazendo a marca da mudanqa e da transforma~ao social. 

A advertencia contida na declaraqao realizada alguns anos atras 
pelo, entiio, Diretor Geral da OIT, Michel Hansenne, era pertinen- 
te e sabia: "... nbo nos descuidemos da existdncia de direitos 
minimos sociais de contrata~do e da reg~lamenta~d0 do traba- 
Iho humano, porque, como 6 bem sabido, as mesmas causas pro- 
duzem os mesmos efeitos. Hoje, a chamada globaliza~bo estd 
produzindo efeitos similares aos vividos no s6culo XIX. ..". (23) 

A problematica do desemprego e os conflitos individuais e coletivos 
trabalhistas n i o  serio solucionados com medidas flexibilizadoras ou 
desregulamentadoras. As experiGncias na Argentina, no Brasil e em outros 
paises latino americanos proximos, do ponto de vista cultural, social e 
econbmico, demonstram que a justi~a social n i o  se alcan~a, enquanto 
continuarem a defender reformas trabalhistas inconsistentes e sem que 
haja a garantia de direitos sociais minimos. "E t i o  antiga, como atrativa, a 
ideia que os produtores do mundo deveriam agir em liberdade de compe- 
tir em materia de qualidade, preGos, etc ..., pelo que deveriam estar em li- 
berdade de violar determinadas normas de trabalho nacional e internacio- 
nalmente ajustadas". 

As Assembleias Constituintes convocadas no Brasil formaram pactos 
sociais importantes, em nome do progress0 da n a ~ i o  e de seu povo. Outros 
pactos na sociedade, podem e devem ser alinhavados fora do poder consti- 
tuinte, levando-se ao Congress0 Nacional o entendimento direto e os com- 
promissos assumidos por todos os seus segmentos. A Camara de Deputa- 
dos mostra-se bastante receptiva a este estimulo, tanto que colocou em fun- 
cionamento, a pleno vapor, a sua Comissio de Reforma Trabalhista. 

A historia nos mostra a importancia de pactos firmados em pro1 destas 
garantias minimas. No mundo, o Pacto lnternacional dos Direitos Econbmi- 
cos, Sociais e Culturais, concluido em 1966, contando com a adesio de 
mais de 120 Estados-partes, incluindo os paises da America Latina e um 
bom exemplo, repercutindo de forma positiva neste continente. 

Flavia Piovesan sobre este pacto enumera seus pontos mais impor- 
tantes: " ... Este Pacto enunciava um extenso catalogo de direitos, que in- 
cluia o direito ao trabalho e a justa remunera~ao, o direito a formar e a 
filiar-se a sindicatos, o direito a urn nivel de vida adequado, o direito a 



moradia, o direito a educa~ao, a previdgncia social, a saude, etc. lmporta 
observar que, no cenario internacional, antes mesmo da Declara~ao de 
1948 e do PIDESC de 1966, nascia a 017; ap6s a la Guerra Mundial, corn o 
objetivo promover parametros internacionais referentes as condiq6es de 
trabalho e bem estar ... ". (24). 

0 pacto social em torno de diferentes pontos sociais experimentou 
consideravel impulso na maior parte dos paises da Europa ocidental no 
final dos anos 60 e na decada de 70 e continua sendo, em muitos deles, 
elemento essential das politicas governamentais, embora preocupaq6es 
com o desemprego tenham interferido de forma prejudicial, muitas vezes, 
esse importante debate. 

A proteqao internacional dos direitos sociais, somam-se os mecanis- 
mos de proteqao nacional destes direitos. E extremamente relevante, neste 
contexto, a difusao da luta contra a desconstitucionalizaq~o de direitos 
sociais, alcanqados pelos processos de democratizaqao nos paises latino- 
americanos, ate porque estes paises adotaram Constituiqdes que serviram 
de marco juridic0 da transiqao democratica e institucionaliza~ao dos direi- 
tos sociais e humanos. 

Concordamos com os juristas que defendem, tambem, "a constru- 
qao e consolidaqao de uma doutrina e uma pratica que afirmem a 
aplicabilidade e acionabilidade dos direitos sociais, econbmicos e cultu- 
rais, que devem ser exigidos e reivindicados como direitos legais nas ins- 
t6ncias nacionais e internacionais". A forma de reclama-los, na cultura bra- 
sileira, e atraves do Poder Judiciario. Fazem parte, da estrutura democrati- 
ca e do Estado de Direito, o acesso e a obtenqao, pela Justiqa, de soluqio 
para os conflitos individuais e coletivos trabalhistas, quando nao alcanqadas, 
atraves de outros mecanismos, de forma direta ou intermediada. 

A regulamentaqao da atividade econbmica deve estar articulada com 
a oferta abundante de oportunidades de trabalho e fontes de riqueza, bem 
como deve atender ao papel decisivo dos sindicatos que contratam condi- 
q6es minimas salariais e de trabalho. 

A negociaqao coletiva deve ser reforqada e assegurada, levando-se 
em conta o evidente desequilibrio econbmico/social, construindo uma le- 
gislaqao de apoio que estabeleqa as condiq6es necessarias, para que haja 
efetivamente um process0 de troca dos interesses corporativos, de forma 
mais equilibrada, entre patrees e empregados. 

Por tudo isto, nao pode o Estado abandonar seu papel regulador e 
controlador das relaq6es de trabalho, sob o pretext0 de permitir um maior 
crescimento econbmico, porque, nesta hipotese, nasce a possibilidade da 
odiosa exploraqao de um setor social sobre o outro. 

0 novo govern0 tern um caminho aberto as possibilidades de suces- 
so nos projetos que pretende debater com os segmentos da sociedade 



brasileira, posto que do ponto de vista internacional, os proprios 
formuladores do Consenso de Washington, dentre eles Joseph Stiglitz, 

1 
I Vice-Presidente do Banco Mundial, ja recuam "e chegam a admitir, hoje, a 

necessidade do "Pos Consenso de Washington", capaz de incluir temas 

I 

relativos ao desenvolvimento humano, a educaqio, a tecnologia e ao meio 
ambiente. 

Enfim, apontam, dentre as funqdes do Estado, o comando politico, 
para assegurar um desenvolvimento sustentavel e democratico. E o 
surgimento da teoria "terceira via" para a superaqio das contradiqdes no 
processo de acumulaqio do capital, no seu atual estagio. 

Jack Donelly diz que se "0s direitos humanos s5o os que civilizam a 
democracia, o Estado de Bem Estar Social e o que civiliza os mercados; se 
os direitos civis e politicos mantgm a democracia dentro de limites razoa- 
veis, os direitos econbmicos e sociais estabelecem os limites adequados 
aos mercados. Mercados e elei@es, por si so, nao sao suficientes para 
assegurar direitos humanos para todos" (25) . 

0 Forum Nacional do Trabalho propondo um novo modelo de pacto 
social, que substitua aquele firmado em 511 1/88, rompido sob a batuta de 
Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, torna-se um espaqo privi- 
legiado, para que, dentre outros assuntos de releviincia no mundo do tra- 
balho, se chegue a uma ideia conclusiva sobre o exercicio das funq6es 
judicantes que decorrem da compethcia normativa da Justiqa do Traba- 
Iho. E precis0 pautar dentre os principais assuntos, como a atualizaqio da 
legislaqio do trabalho e da estrutura sindical, o aprimoramento da propria 
atuaqio da Justiqa do Trabalho que, no nosso entendimento, n i o  pode 
abrir mao, em nenhuma hipotese, do seu papel institucional, como orgio 
da estrutura do Poder da Republica. 

Estes assuntos devem, por sua vez, se entrelaqar com a discuss50 
sobre o modelo social que queremos ou que podemos construir. Contu- 
do, uma legislaqio de apoio ao processo de negociaqio coletiva; a revisao 
e eliminaqio dos mecanismos de autolimitaqio da funqao judicante nos 
conflitos sociais pela Justiqa do Trabalho, para que retome o seu papel 

1 normatizador de direitos coletivos que proporcionem o bem estar social, 1 no impasse ou na recusa da soluqio negociada; a eliminaqio dos entra- 

I ves a negociaqio trabalhista; e, por fim, o convencimento da magistratura 
trabalhista brasileira de que a arbitragem institucional deve prevalecer so- 
bre qualquer proposta de arbitragem privada, incompativel com o 
desequilibrio nestas relaqdes, sao medidas que podem ser adotadas de 
imediato, independentemente do desenvolvimento dos debates que serao 
travados no "forum". 

A Judicatura trabalhista, os advogados, os membros do Ministerio 
Publico, os trabalhadores em geral, os empresarios e as lideranqas sindi- 
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cais, em especial, devem estar preparados para debater essas materias e 
torcemos para que as nossas e outras ideias possam servir como colabo- 
raqao, neste sentido. 
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TERCEIRIZACAO: RESPONSABILIDADE DOS 
ENTES PUBLICOS E EMPRESARIAL 

Ana Paula Moura Bonfante de Almeida (*) 

Introdu~Zio 
0 fen8meno da terceirizaqao, entendido como forma de 

subcontrataqiio de mao-de-obra, n i o  e novo, tanto assim que o artigo 455 
da Consolidaqio das Leis do Trabalho ja estabelecia a responsabilidade 
do empreiteiro principal pelas obrigaq6es derivadas dos contratos de tra- 
balho dos empregados do subempreiteiro, nos casos de inadimplemento. 

Sua expansao a partir de meados da decada de 1980, faz crescer a 
preocupaqao dos doutrinadores e aplicadores do Direito do Trabalho, ainda 
que, a epoca, nao houvesse sido cunhado o neologismo que veio a denomina- 
lo na decada seguinte, quando adquire maior visibilidade e se cristalize. 

Entender o fen8meno tem sido nossa preocupaqao, por isso que o 
tema foi escolhido para nossa monografia de conclusao, apresentada ao 
curso de Pos-Graduaqao em Direito do Trabalho da Escola de Direito do 
Centro Universitario da Cidade (UniverCidade), em convenio com a Esco- 
la de Magistratura do Trabalho (EMATRA) do Tribunal Regional do Traba- 
Iho da l a  Regiao, como exigencia para obtenqao do grau de Especialista 
em Direito do Trabalho, da qua1 o texto que se segue e parte. 

Conceito, Surgimento e ExpansZio 
Conceitua Rodrigo Carelli a terceirizaqao como sendo "0 process0 

de repasse, para a realizaqao de complexo de atividades, por empresa 
especializada, sendo que estas atividades poderiam ser desenvolvidas pela 
propria empresa". 

Jose Janguie Bezerra Diniz conceitua a terceirizaqao dizendo que esta 
consiste na existencia de um terceiro especialista, chamado de fornecedor 
ou prestador de serviqos, que com compet&ncia, habilidade e qualidade 
tecnica, presta serviqos especializados ou produz bens, para a empresa 
contratante, chamada de tomadora ou cliente. 

0 Direito do Trabalho, tentando regular esta nova forma de prestaqao de 
serviqos, regulamentou-as a fim de que a dissociaqao entre a relaqao 
econ8mica de trabalho e a relaqao juslaborista somente acontecesse em 
casos excepcionais e nos termos da lei, pretendendo, com isto, evitar o 
enriquecimento sem causa de pessoas ou empresas que, em conluio com 

(*) Ex-aluna da Ernatra e Juiza Substituta do TRT da 1s Regifio. 



aqueles que pretendem diminuir o custo de sua produqao, utilizassem-se 
da mais-valia, distanciando os trabalhadores de sua inclusao social pelo 
trabalho digno. 

Considera-se o Decreto-lei 200167 como o ponto de partida do pro- 
cesso que veio a ser conhecido como terceirizaqio, na medida em que, 
pretendendo a descentralizaqtio administrativa, autorizou que os orgaos 
estatais promovessem a execuqio indireta de suas atividades intermediari- 
as, ou seja, de suas atividades-meio, contratando, para tal, empresas espe- 
cializadas na execuqao de tais atividades. 0 Decreto-lei promoveu o de- 
senvolvimento do setor de serviqos vinculado ao atendimento das ativida- 
des de execuqao de tarefas no setor da administraqao direta ou indireta. 

Com isso, teve inicio a expansio do segment0 de serviqos, estimula- 
da, tambem, pela crescente utilizaqao pelo setor privado, sob diversas for- 
mas de subcontrataqao, desde a simples intermediaqao de mao-de-obra, 
vedada pelo direito do trabalho, ate a celebraqao de contratos de presta- 
qao de serviqos, regidos pelo Codigo Civil. 

A Lei 6.019, adotada em 1974, marco no process0 de terceirizaqio, 
ao regulamentar a intermediaqao de m5o-de-obra temporaria, permitiu que 
as empresas pudessem atender suas necessidades, relativamente a subs- 
tituiqio temporaria de empregados efetivos ou a acrescimo extraordinario 
de serviqos. 

0 crescimento da violencia no pais, com a intensificaqio de assaltos a 
bancos, levou o Governo a promulgar a Lei 7.102183, obrigando-os a con- 
tratarem serviqos permanentes de vigiliincia e seguranqa, tendo em vista a 
especialidade de tal atividade cujo exercicio e vedado ao cidadao comum e 
delegado apenas aquelas empresas criadas especialmente para tal fim. 

A intensificaqao de subcontrataqao de trabalhadores, sem qualquer 
regulamentaqao ou pariimetros que fixassem os limites da responsabilida- 
de empresarial, salvo a regra do art. 455, da CLT, que se referia apenas as 
empreitadas, levou o TST a adotar a Sljmula 256, que preconizava que, 
salvo nas hipoteses previstas na Lei 6.01 9/74, a contrataqao de trabalhado- 
res por empresas interpostas era ilegal, formava o vinculo com o tomador 
dos serviqos. A jurisprudencia tentou evitar que, com o desvirtuamento 
das praticas de intermedia~go de mao-de-obra, maiores prejuizos fossem 
gerados aos trabalhadores. 

A redaqio desta sljmula foi objeto de severas criticas, ensejando ainda 
varias duvidas, uma vez que n8o abrangia todas as hipoteses de prestaqiio 
de serviqos, confundia a prestaqio de serviqos com a simples intermediaqao 
de mao-de-obra, e n5o abordava as hipoteses em que o Estado fazia parte 
desta relaqao, fato ja autorizado pelo Decreto lei 200167, ensejando a ado- 
q5o de interpretaqiio mais ampla, ora contida na Slimula 331. 

0 fenbnemo da terceiriza~tio se intensifica e, em que pese os limites 



que a doutrina e a jurisprud6ncia tentam imporldar, a sociedade tem utili- 
zado esta forma de contrataqao de forma ilegal, e, aproveitando-se do amplo 
exercito de mao-de-obra de reserva existente em nosso pais, decorrente, 
sobretudo, do desemprego, beneficiam-se da prestaqao de serviqo dos 
trabalhadores sem lhes conferirem a real ligaqao com aqueles que efetiva- 
mente se beneficiam com a prestaqao de seus serviqos, gerando, com isso, 
o enriquecimento ilicito daqueles que promovem a intermediaqao ilegal de 
mao-de-obra (marchandage). 

E justamente em decorr6ncia do aumento da util iza~io da m50-de- 
obra terceirizada que se torna importante o estudo da responsabilidade de 
cada um daqueles que se beneficiam direta ou indiretamente da prestaqao 
dos serviqos do trabalhador, o que se pretende promover e a fixaqao da 
responsabilidade do usuario da mao-de-obra e ou serviqo, nas modalida- 
des da terceirizaqao licita e ilicita. 

a) Responsabilidade nos Casos de Terceirizaqtio Licita 
A Lei 6.019174, ao criar a modalidade de terceirizaqao para os casos 

de fornecimento de mio-de-obra temporaria, para atender necessidade 
de substituiqao de empregado permanente ou para atender necessidade 
extraordinaria de trabalhadores, em decorrencia de aumento de demanda, 
estabeleceu a responsabilidade do tomador apenas nas hipoteses de fa- 
I6ncia da empresa de trabalho temporario. 

A Lei 8.666197, a sua vez, ao tratar, em seu artigo 71, da responsabili- 
dade nos casos de contrataqao de empresas prestadoras de serviqos, com 
base na autorizaqao conferida pelo art. 10, 3 70, do Decreto-lei 200167, 
determina que, quando o tomador dos servi~os for ente estatal, estio estes 
isentos de responsabilidade caso a contrataqiio tenha se dado por meio 
de process0 licitatorio publico, licito e regular. 

Em que pese tais disposiqdes legais disporem desta forma, nao estao 
isentas de responsabilidade pelos creditos trabalhistas as empresas contra- 
tantes dos serviqos, em razao das regras relativas a responsabilidade civil, 
inseridas no Codigo Civil Brasileiro de 1916, ou seja, em razao de principios 
gerais acolhidos pela legislaqao ja de ha muito vigente quando da promul- 
gaqio das supramencionadas legislaqdes. Veja-se, a proposito, os artigos 
159 e 1518 do mencionado diploma legal, segundo os quais, aquele que 
atuasse com culpa em vigilando, eligendo ou contraendo fica sujeito a 
reparaqao do dano com seus bens, logo, se torna responsavel. 

No que tange a responsabilidade dos entes estatais existe ainda um 
segundo fundamento para a sua responsabilizaqao, o qua1 se encontra in- 
serido no art. 37, § 60, da CRFBl88, e prev6 a culpa objetiva quando a admi- 
nistraqao causa danos a terceiros. Acontece, porem, que a utilizaqio deste 
fundamento para a responsabiliza~ao dos entes estatais e criticada por parte 



da doutrina que, defende que a culpa objetiva prevista no dispositivo supra- 
mencionado se aplica aos atos de ius imperii do Estado e nao as relaqdes 
contratuais, ius gestionis, alem do que, tal responsabilidade somente se 
aplica aos casos em que aquele que sofreu a lesio e terceiro, o que n io  
acontece com o prestador dos serviqos, o qua1 e um dos contratantes. 

A promulgaqao do novo Codigo Civil nao trouxe nenhuma alteraqao 
a responsabilidade da empresa tomadora de serviqos no que diz respeito 
aqueles trabalhadores que laboraram em seu favor, uma vez que os artigos 

I 186, 927 e 942 mant6m as diretrizes do artigo substituido. 
Desta forma, a empresa que contrata outra, seja ela especializada em 

sewiqo temporario, seja ela prestadora de serviqos, tem o dever de fiscali- 
zar a empresa contratada no tocante ao cumprimento das obrigaqdes tra- 
balhistas, previdenciarias e fiscais, sob pena de ser responsabilizada subsi- 
diariamente pelos encargos supramencionados, por estarem incorrendo 
em culpa in eligendo, contraendo e vigilando, detendo, inclusive o 
direito de retenqio das parcelas contratuais devidas enquanto n i o  quita- 
dos tais debitos. 

No que tange aos entes pljblicos, verificamos que a licitaqio para a 
contrataqao da empresa prestadora dos serviqos os afasta apenas das cul- 
pas in eligendo e in contraendo, porem, continua obrigada a fiscalizar 
a empresa que Ihe presta sewiqos, sob pena de ser responsabilizada sub- 
sidiariamente por culpa in vigilando. 

A responsabilidade subsidiaria do tomador dos serviqos tem origem 
nos principios da proteqao ao trabalhador e da teoria do risco, atraves dos 

~ 
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quais se tenta evitar que o trabalhador fique desabrigado nas hipoteses de 
insolvencia de sua empregadora (empresa intermediaria), e, entao, nao 
receba seus creditos. 

Desta forma, se a empresa prestadora de serviqos, nao cumprir os 
encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais pelos quais estava obriga- 
da, a tomadora dos serviqos sera responsavel subsidiariamente pelo paga- 
mento de tais parcelas em decorrencia de ter atuado com culpa in eligen- 
do, in vigilando e in contraendo, se for entidade privada, e com culpa 
in vigilando se for entidade pljblica (ente estatal), entendimento este aco- 
lhido pela jurisprudencia, consoante evidencia a Sljmula 331 do TST. 

No entender de Bezerra Leite, a jurisprud6ncia pretendeu, ao editar a 
Sljmula 331, inequivocamente, amenizar a posiqao juridica do tomador 
dos serviqos, que so responde subsidiariamente quando esgotado o pa- 
trimbnio e a solvabilidade do terceiro-intermediario, o que se confirma, ante 
a defesa que dele faz o Ministro Vantuil Abdala, quando sustenta que ele 
buscou, principalmente em seu inciso Ill, "admitir a sub-contrataqao sem 
afrontar os artigos 20 e 30 da CLT, que definem a relaqao de emprego, nem 
seu artigo 90, que acoima de nulo os atos que objetivem impedir a aplica- 



q io  da legislaqao laboral, bem como os preceitos da Carta Magna que 
evocam os objetivos de justiqa social e existencia digna de todos". 

Prossegue o Ministro defendendo que "cabe acentuar que basta o 
inadimplemento das obrigaqdes trabalhistas por parte do empregador para 
emergir a responsabilidade subsidiaria do tomador dos serviqos. Assim, 
n5o e necessario para que se legitime a propositura da aqao tambem con- 
tra o tomador, que o empregado comprove, antes, a insolv6ncia do em- 
pregador ou a impossibilidade, por qualquer motivo, de receber deste o 
que Ihe e devido". ... "Agora, exatamente por ser subsidiaria a responsabi- 
lidade do tomador, condenados ambos na aqso, a execuqi50 devera se 
dirigir em primeiro lugar contra a prestadora de serviqos. E so apos se veri- 
ficar o insucesso da execuqao contra esta, e que a execuqgo podera se 
voltar contra aquele". 

0 fato do contrato celebrado entre a empresa prestadora dos servi- 
qos e a tomadora, conter clausula que estipule que sera da prestadora a 
responsabilidade integral pelos creditos trabalhistas, nada altera quanto a 
prerrogativa conferida aos empregados de postularem seus direitos tam- 
bem perante a tomadora dos serviqos, uma vez que a estipulaqao entre a 
prestadora e a tomadora dos serviqos constituira res inter alios em rela- 
q io  aos empregados. 

b) Responsabilidade nos Casos de Terceiriza~do llicita 
Nos casos em que a terceiriza~io se estabeleceu de forma ilicita, fato 

que acontece com indesejavel freqiiencia, o que se observa e a contrata- 
q5o fraudulenta estabelecida com a finalidade de burlar direitos trabalhis- 
tas, em flagrante infraqao ao art. 90, da CLT, o que torna tais atos nulos de 
pleno direito. 

A nulidade dos atos praticados acarreta a aplicacao das normas conti- 
das nos artigos 20 e 30 da CLT, o que ocasiona o reconhecimento da relaqao 
de emprego com a empresa que se beneficiou da prestaqao dos serviqos e 
que efetivamente subjugou o trabalhador aos requisitos constantes do art. 
30, da CLT, quais sejam, pessoalidade, onerosidade, subordinaqiio e habitu- 
alidade, sendo esta a empresa tomadora dos servi~os, consoante entendi- 
mento consubstanciado na mencionada Sljmula 331, 1, do TST. 

Ha duas exceqdes a este entendimento. 
A primeira se da nos casos de relaqiio com ente estatal. Nestas hi- 

poteses, ante a ausencia de concurso publico, nos termos do art. 37, ll, da 
CRFB/88, a nulidade da terceirizaqao nao gerara o reconhecimento do 
vinculo com o tomador dos serviqos, permanecendo, porem, a responsa- 
bilidade subsidiaria pelo pagamento dos encargos trabalhistas. Confira-se, 
a proposito, inciso II, da Sumula 331, do TST. 

A segunda exceqiio existe apenas, para os que defendem a impossi- 



bilidade de configuraqao do vinculo de emprego nos casos em que os 
serviqos prestados s i o  de seguranqa, vigiliincia e transporte de valores, 
admitindo apenas responsabilidade pelos direitos do trabalhador, nos ter- 
mos dos art. 90, da CLT e art. 942, do Codigo Civil novo, nao faltando 
quem sustentasse a impossibilidade de vinculo de emprego, mesmo entre 
os vigilantes e aqueles que se beneficiavam diretamente da prestaqao de 
seus serviqos. 

Com a revogaqio do Enunciado 256, do TST, e a publicaqao do 
Enunciado que o substituiu, qua1 seja, o 331, do TST, a controversia se 
manteve em razao do seu texto estipular que: "Nao forma vinculo de em- 
prego com o tomador a contrataqio de serviqos de vigiliincia (Lei 71021 
83), de conservaqio e limpeza, bem como a de serviqos especializados 
ligados a atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade 
e subordinaqao direta". 

A partir dai, duas vertentes surgiram: 
a) a primeira corrente defendia que, existindo pessoalidade e subor- 
dinaqao na prestaqao dos serviqos, haveria terceirizaqao ilicita, o que 
proporcionaria o reconhecimento do vinculo de emprego diretamente 
com o tomador dos serviqos, ainda que fosse pessoa fisica ou em- 
presa com objeto social estranho a atividade de vigiliincia; 
b) a corrente que se contrapde a anterior, defende que os requisitos 
da pessoalidade e da subordinaqao, somente se referiam aos servi- 
qos de conservaqao e limpeza e relativos a atividade-meio do toma- 
dor dos serviqos, logo, somente nestes casos haveria vinculo de 
emprego direto com o tomador dos serviqos verificada a existgncia 
de tais requisitos. Quanto aos serviqos de vigiliincia, estes nunca ge- 
rariam vinculo de emprego com o tomador dos serviqos, uma vez 
que, como tal atividade e privativa do Estado e delegada apenas as 
empresas que preenchem os requisitos postos na Lei 7102183, nao 
havera reconhecimento do vinculo de emprego com o ente particu- 
lar que se beneficiar desta prestaqao de serviqos, sob pena de que- 
bra da hegemonia no exercicio de tal atividade. Porem, o tomador 
dos serviqos permanece solidariamente responsavel pelo cumprimen- 
to dos direitos trabalhistas, previdenciarios e fiscais atinentes aquele 
trabalhador que Ihe prestou serviqos. Este e o entendimento con- 
substanciado no inciso II, do Enunciado 331, do TST 
Izidoro Oliveira Paniago, por exemplo, sustenta que a responsabilida- 

de da empresa tomadora dos serviqos, seja ela subsidiaria ou solidaria, 
restringe-se apenas as parcelas trabalhistas e rescisorias ordinariamente 
devidas aos trabalhadores, n i o  sendo a elas estendidas a obrigaqao de 
arcar com as multas aplicadas a empresa prestadoras dos serviqos. 

Sua tese e fundamentada no principio inscrito no art. 50, XLV, da CRFBI 



88, por meio do qua1 se preceitua que nenhuma pena passara da pessoa 
do condenado. Com base neste principio, o citado autor declara que to- 
das as multas impostas a empresa prestadora dos serviqos, dentre elas 
aquelas previstas nos artigos 467 e 477, g 80, da CLT, n i o  poderio ser 
cobradas e executadas da empresa tomadora dos serviqos, visto que im- 
portam em penalidades, e como tal, nao podem ser atribuidas a pessoa 
diversa daquela que praticou a falta e foi por isto penalizada. 

Ousamos divergir do entendimento esposado por lzidoro Oliveira 
Paniago, porque entendemos que a empresa tomadora dos serviqos, con- 
forme ja mencionado anteriormente, esta obrigada a fiscalizar a empresa 
contratada, ou seja, a tomadora dos serviqos, no tocante ao cumprimento 
das obrigaq6es trabalhistas, previdenciarias e fiscais, sob pena de atuar 
corn culpa em vigilando, eligendo ou contraendo, desta forma, quan- 
do a empresa contratante n i o  efetua a fiscalizaqio a que estava obrigada, 
e com isso permite que sejam descumpridos direitos daqueles trabalhado- 
res que Ihe prestaram serviqos, esta a tomadora tambem responsavel pelo 
pagamento das multas derivadas de tais descumprimentos, uma vez que 
concorreu, ainda que por omissio, para que a infraqao acontecesse. 

Conclusi!io 
Apesar de, prejudiciais aos trabalhadores, que observam a continua 

precarizaqio dos direitos constituidos ao longo de decadas, na medida 
em que deixam de se vincular diretamente aquelas empresas que efetiva- 
mente se beneficiam da prestaqio de seus serviqos, considera-se que nao 
ha como se evitar a utilizaqio do trabalho terceirizado no Brasil, visto que 
este passou a ser uma imposiqao a certas empresas que lutam para se 
manterem competitivas no mercado produtivo interno e international. 

A terceirizaqao, como se viu, e um fenbmeno surgido a partir da trans- 
formaqio da base da relaqio de trabalho, estruturada segundo modelo 
que se convencionou denominar de Fordista, torna-se cada vez mais dis- 
seminada, quando ele e substituido pelo modelo japon6s ou Toyotista. Este, 
em plena expansao, faz com que a terceirizaqao tambem observe uma 
expansao constante, podendo-se afirmar que integra, de forma definitiva, 
o process0 produtivo brasileiro, como ja ocorrera em outras economias. 

Resta a sociedade implementar mecanismos, entre os quais a fiscali- 
zaqio mais eficaz, a fim de que tal pratica aconteqa apenas nos exatos 
limites legais, impedindo, desta forma, que a press50 do poder econbmico 
desvirtue sua utilizaqio causando prejuizo aos trabalhadores. 

Nesse campo, certamente que ao direito do trabalho deve ser reser- 
vado papel preponderante, cumprindo a funqio historica para a qua1 foi 
construido, o de tutelar o hipossuficiente econbmico, ao mesmo tempo 
que Ihe cumpre compor as classes em conflito. 
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0 TRABALHO INFANTIL DOMESTICO COMO UMA 
DAS PIORES FORMAS DE TRABALHO INFANTIL 

Marina Cardim Mata (*) 

1. Apresenta~do 
Este artigo contem excertos da monografia apresentada ao curso de 

Pos-Graduaqao em Direito do Trabalho da Escola de Direito do Centro 
Universitario da Cidade (UniverCidade), em convenio com a Escola de 
Magistratura do Trabalho (EMATRA) do Tribunal Regional do Trabalho da 
13 Regiio, como exigencia para obtenqio do grau de Especialista em Di- 
reito do Trabalho. 

Alem do resumo, o capitulo sobre o trabalho infantil domestico esta 
aqui integralmente transcrito, bem como toda a valiosa bibliografia utiliza- 
da na pesquisa que resultou no presente trabalho. 

2. Introduqbo 
A origem do trabalho infantil remonta a cerca de 2000 anos antes de 

Cristo, vez que o Codigo de Hamurabi ja apresentava medidas de prote- 
qao a crianqa. No entanto, o termo "direito do trabalho" propriamente dito 
somente surgiu com o advent0 da Revoluqiio Industrial e das lutas de clas- 
ses do final do seculo XVIII. Uma das primeiras leis editadas na lnglaterra 
regulava exatamente a jornada de trabalho do menor. Naquela epoca, in- 
tensificou-se a explorasio das meias forqas, isto el do menor e da mulher. 
No entanto, pode-se perceber que hodiernamente a situaqao n i o  e muito 
diferente. Apesar de toda a legislaqao protegendo o menor, este ainda e 
explorado, muitas vezes em situaqdes degradantes, penosas, insalubres e 
perigosas, que s8o aquelas listadas na Convenqio nQ 182 da Organizaqio 
lnternacional do Trabalho (OIT). Mas tambem ha formas permitidas de tra- 
balho infantil, assim considerado pela OIT como aquele exercido por pes- 
soa menor de 18 anos de idade. 

A presente monografia pretende analisar a questio do trabalho in- 
fantil domestico enquanto uma das piores formas de trabalho infantil, suas 
consequ6ncias para a sociedade e para a crianqa e sua familia, bem como 
avaliar supostos meios de erradicaqio e coibiqao desta pratica. 



3. 0 Trabalho lnfantil Domestic0 
A OIT define o trabalho infantil domestico como a situaqio em que 

as crianqas sao empregadas para executar tarefas domesticas exploratori- 
as, em residencia de terceiro ou empregador. Sempre que tal exploraqio e 
extrema, e considerada uma das piores formas de trabalho infantill. 

0 trabalho infanto-juvenil domestico, que implique em ausencia de ren- 
dimentos, abusos de ordem fisica, sexual ou psicologica, impediment0 ao es- 
tudo, ausencia de lazer, exposiqao a riscos, horario noturno, longas jornadas 
ou prejuizo a saude, a seguridade ou a moralidade das crianqas e adolescen- 
tes, pode ser enquadrado na categoria "formas piores" e perigoso2. 

0 trabalho em regime familiar nao e tratado no presente estudo. Oris 
de Oliveira define trabalho em regime familiar como aquele em que traba- 
lham exclusiva e habitualmente pessoas da familia, sob a direqao de um de 
seus membros, nao se desfigurando quando ha organizaqao (distribuiqao 
de tarefas); ha apenas subordinaqao ao poder familiar e nao a terceiro estra- 
nho a familia3. No entanto, a CLT estende a estes trabalhadores juvenis as 
normas protetivas de proibiqio de trabalho noturno e em locais e serviqos 
perigosos, insalubres e prejudiciais a moralidade (art. 402, paragrafo unico e 
arts. 404 e 405 e Seqao 11). A proteqao vai se dar atraves da interferencia dos 
Conselhos Tutelares vez que a familia nao se sujeita a inspeqao do trabalho. 

Tambem nao se trata daquele trabalho domestico em que os pais ensi- 
nam aos filhos a cuidar dos afazeres domesticos. Neste caso, e uma atividade 
tipicamente educativa, onde todos aprendem divisao de tarefas, habitos de higi- 
ene, responsabilidades e respeito ao proximo. Faz parte da formaqao do indivi- 
duo, enquanto cidadao e enquanto parte da primeira celula da sociedade, que 
e a familia. No caso de abusos, quando as crian~as sao exploradas cuidando 
dos irmaos menores, limpando a casa e fazendo comida, sendo retirado delas o 
tempo de lazer e estudo, tambem deve ser denunciado ao Conselho Tutelar 
mais proximo, entretanto, transcende a seara do direito do trabalho. 

Quanto a aprendizagem, esta modalidade de contrato trabalho per- 
mitida a pessoas que possuam mais de 14 anos de idade, nao se aplica a 
trabalhadora domestica. No contrato de aprendizagem faz-se necessario 
um aprendizado teorico e outro pratico, mas ambos supervisionados por 
entidade qualificada. Tal metodologia nao se observa no que tange ao tra- 
balho infantil domestico, porque mesmo que as crianqas se inscrevam em 

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Facts on Child Labour. Disponivel em: <http:/l 
www.ilo-mirror.corneIl.edu/public/english/bureau/inf/dowload/child/childdayO4.pdf. Acesso em 5 jan. 
2005. 
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cursos teoricos, n i o  ha como monitorar o trabalho na casa do terceiro 
(inviolabilidade da residencia). Alem disso, ao explorador da mao-de-obra 
infantil no trabalho domestico interessa muito mais o resultado em si do 
trabalho do que a aquisiqio de conhecimento, que e o objetivo do contra- 
to de aprendizagem. 

Aqui trataremos da relaqao tipicamente empregaticia, entre empre- 
gador e empregado domestico. A Lei nQ 5.859, de 11 de dezembro de 
1972, em seu artigo primeiro disp6e que e considerado domestico aquele 
empregado que presta serviqos de natureza continua e de finalidade nao 
lucrativa a pessoa ou a familia no iimbito residencial destas. 

Considerando que trabalhador infantil e aquele que ainda nao com- 
pletou dezesseis anos, em afronta a garantia constitucional da idade mini- 
ma (art. 70, XXXIII, da Constituiqao da Republica), podemos conceituar o 
trabalho infantil domestico, como aquele prestado por pessoa menor de 
dezesseis anos a pessoa ou familia, em iimbito residencial, de natureza 
continua e de finalidade nao lucrativa. 

0 numero de meninas (basicamente sao elas as exploradas neste 
tip0 de trabalho), que trabalham como domesticas, chega a mais de 500 
mil e a faixa etaria atingida e a de 5 a 17 anos de idade, sendo que, do total, 
230 mil meninas t6m menos de 16 anos de idade. As causas sao sempre 
as mesmas: miseria, baixa escolaridade dos pais (a grande maioria das 
mies tambem desenvolve atividades relacionadas ao trabalho domestico), 
tratamento indiferente daqueles que consideram a situaqao normal e legal 
(propalam a mhima inaplicavel ao caso de que "e melhor trabalhar do que 
ir para a rua"), alem da impossibilidade de fiscalizaqio, vez que a infraqao 
se da dentro da casa, asilo inviolavel na forma do inciso XI, do artigo 50, da 
Constituiqao da Republica. Segundo Grunspun: 

"Nesta atividade acontece um tip0 de exploraqao que nao se v6, ou 
nao se considera, por se tratar, para muitos, de uma atividade tradicio- 
nal. A exploraqgo da mao-de-obra dessas meninas acontece nos lares 
de classe media e de alta renda, que sao os grandes empregadores. 
Nestes locais nao ha como ocorrer nenhum tip0 de fiscalizaqao por 
parte do Ministerio do Trabalho nem dos Conselhos Tutelares." 
"Em geral, muitas dessas meninas sao trazidas do interior para as 
grandes cidades devido a fome e a miseria das familias. Ao chega- 
rem, muitas trabalham ate por um prato de comida. Em muitos dos 
casos essas meninas sofrem abuso sexual e acabam se prostituindo 
como forma de sobreviv6ncia4. " 

Alem da impossibilidade de fiscalizaqao, muitas crianqas e adoles- 
centes estao em situaqio "regular" em algumas residencias, vez que o Es- 
tatuto da Crianqa e do Adolescente permite a guarda temporaria (arts. 33 e 
seguintes), destinada a regularizar a posse de fato (tutela ou adoqio). 



Entretanto, a lei da ao detentor da guarda, o direito de opor-se a terceiros, 
inclusive aos pais da crianqa, facilitando a ocultaqio da exploraqao dos 
trabalhadores infantis domesticos. 

0 trabalho infantil domestico, tambem pode ser considerado prejudi- 
cial, porque essas jovens s io  privadas do convivio familiar. A titulo ilustrati- 
vo, tem-se que nas regides Norte e Nordeste do Brasil, os pais chegam a 
doar ou vender suas filhas para que se ocupem dos afazeres domesticos 
em casa de amigos ou parentes. Essas meninas n io  freqiientam a escola, 
porque nao s io  matriculadas nem orientadas a faze-lo e tambem porque, 
sofrem esgotamento fisico devido a jornada desgastante. Porque n io  es- 
tudam, n5o tern chance de obter boa colocaqio no mercado de trabalho 
quando adultas - dai a perpetuaqio da pobreza. 

Situaq6es de maus tratos, discriminaqao racial, violencia e abuso se- 
xual s io  reveladas nas pesquisas, especialmente entre as crianqas que 
dormem no local de trabalho. Ha significativos casos de insultos verbais, 
agressdes fisicas, impediment0 de comunicaqio com a familia de origem, 
coer~ io  no sentido de exigir que o trabalho seja feito mesmo quando as 
crianqas trabalhadoras estio doentes, fornecimento de alimentaqgo insufi- 
ciente e inadequada, entre outros 5. 

Durante a execuqao das tarefas domesticas a crianqa que n io  pos- 
sui discernimento suficiente para identificar situaqdes de risco ou perigo- 
sas, pode sofrer acidentes com produtos quimicos e inflamaveis, pode so- 
frer queimaduras ao manusear o fogio; ao lidar com aparelhos eletricos, 
pode provocar choques por ma1 funcionamento. E o mais grave dos ris- 
cos, ao trabalhar em casa de terceiros, longe de sua familia: o de explora- 
qao sexual e violencia fisica. 

(...) mais da metade das crianqas trabalham mais de 40 horas semanais 
sem ter direito a ferias. A remuneraqio de 64% destas crianqas e adolescentes 
e inferior a 1 salario minimo e os acidentes de trabalho atingem 14% das crian- 
qas em questio. A esmagadora maioria n io  possui registro em carteira 6. 

3.1. 0 Que Leva a Crianqa ao Trabalho Dom6stico 
Diversos fatores levam as crianqas ao trabalho domestico. A pobreza 

e sempre o primeiro motivo que vai levar uma crianqa ao mercado de tra- 
balho, domestico, formal ou informal. A pobreza assume diversas formas, 
e uma delas e o fato de que os rendimentos da familia n io  sao suficientes 
para a sua manutenqio; ou pode ser momentinea apenas, por haver 
contraido uma divida, ou por desemprego. Dai, por n io  poderem susten- 
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tar todos os membros da familia, muitas vezes as crianqas sao doadas a 
terceiros, pois, ja que n i o  e possivel aumentar a renda, que pelo menos a 
despesa seja diminuida. 

Um 0utf-0 fator, que leva as meninas ao trabalho infantil domestico, e a 
condiqgo das mulheres na sociedade, que ainda sofrem discriminaqao de 
genero, apesar de todas as garantias legais e constitucionais. 0 papel da 
mulher, ainda e o de dona-de-casa, para muitas culturas. Em consequ6ncia 
disso, muitas meninas nao sao matriculadas em escolas ou, se comeqam a 
frequentkla, siio retiradas em detriment0 dos irmios homens, porque meni- 
na nao precisa estudar para cuidar de urna casa e de urna familia. Com isso, 
sofrem limitaq6es no futuro, pois sem educaqgo formal, a chance de obte- 
rem urna ocupaqgo no mercado de trabalho e minima ou nenhuma. 

A concepqao do trabalho domestico como "coisa de mulher" tam- 
bem contribui para que as meninas sejam as mais exploradas. 0 s  proprios 
pais encaram dessa forma e muitas vezes, ate a propria menina assim en- 
tende (ja ouvi de urna menina de 10 anos: "Nao precis0 de urna maquina 
de lavar louqa. Eu gosto de fazer o 'serviqo'."). 0 s  empregadores tambem 
procuram sempre por meninas ou mulheres, nunca por meninos ou ho- 
mens, porque aquelas sabem como cuidar de urna casa. As mses, empre- 
gadas domesticas que levam suas filhas para o trabalho, acabam por dar- 
lhes algumas pequenas tarefas, tambem servindo para perpetuar o ciclo. 

A falta de noqao de que o trabalho domestico e arriscado, isto e, a 
ignorilncia dos pais que permitem que seus filhos executem tarefas do- 
mesticas e daqueles que empregam crianqas nestas tarefas, fazem com 
que as crianqas n io  sejam devidamente protegidas dos riscos ao lidar com 
produtos quimicos, como o fogio, entre outros. 

As diferenqas sociais ou raciais tambem podem ser apontadas como 
urna porta de entrada ao trabalho infantil domestico. No Brasil, 69% dos 
menores no trabalho domestico sao negros. lsto deve-se ao preconceito, 
quando muitos consideram que ha pessoas inferiores a outras. E como se 
houvesse no Brasil um apartheid velado, nao assumido pela sociedade. 
Alem do preconceito racial, ha tambem o regional. Muitas meninas vGm 
das regides Norte e Nordeste do Brasil para trabalhar no Sudeste. 

No Nordeste, em especial, os empregadores v6em suas atitudes como 
ato de benevolhcia - o que tambem colabora para a manutenqio das 
meninas em trabalhos domesticos. Estes acham que estao fazendo um 
favor para a menina, pois, por causa de fatores hierarquicos, ela esta sen- 
do retirada de urna casa pobre, geralmente na zona rural, onde vive urna 
familia grande, para morar numa casa mais abastada, onde ela ma1 vai 
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receber remuneraqao digna (se receber) nem vai desfrutar dos beneficios 
de morar num lugar melhor. Sao as "afilhadas", as meninas que sao "pe- 
gas para criar". Esses supostos favores apenas escondem o fato de que as 
meninas estao sendo exploradas e seus direitos suprimidos. 

Da-se a servidao, por divida, quando uma crianqa e levada para o 
serviqo domestico em troca de dinheiro, para um terceiro ou em pagamen- 
to de uma divida a vencer. Essa e uma forma de exploraqao definida na 
Convenqao ne 182 como uma das piores. A crianqa nao recebe pelo traba- 
Iho, pois o pagamento e a propria divida resgatada, tem seus direitos nega- 
dos e nao recebe a proteqao a que faz jus. E uma relaqao entre o devedor 
(na maior parte das vezes, o pai) e o empregador (credor), que tambem 
insere a crianqa no mercado de trabalho infantil. 

Alem do que foi exposto, outros motivos atraem as crianqas para o 
trabalho infantil domestico: a ilusao de que a vida nas grandes cidades e 
melhor do que no interior; o baixo custo do trabalho domestico, vez que e 
dificil fiscalizar e impor todas as normas, entre outros. 

Particularmente grave, e o caso do trafico de menores, destinados ao 
emprego domestico, principalmente na Europa. As crianqas s i o  seques- 
tradas e levadas para outras localidades, dentro de um mesmo pais ou 
para outros paises, longe de suas familias e de seus costumes. As princi- 
pais redes de trafico de menores, estao localizadas na Africa (dentro da 
propria Africa); nas Americas (crianqas da America Latina sao levadas para 
os Estados Unidos e para o Canada) e da Asia para a Europa., 

Estudos realizados por organizaq6es nao governamentais revelam 
que os principais motivos para a utilizaqio de crianqas, vitimas do trafico 
internacional de pessoas no trabalho domestico na Europa, s io  o enve- 
lhecimento da populaqio, a emancipaqao da mulher e, por causa do sta- 
tus de inferior que tem a profissional domestica, a gama de habilidades e 
de sacrificios que a atividade demanda, e cada vez mais dificil encontrar 
entre os europeus quem deseje ser um trabalhador domestico. 

3.2. ConseqiiQncias do Trabalho lnfantil Domestic0 
Passemos a analisar que impactos o labor domestico causa no pe- 

queno trabalhador. 
No que tange a educaqio, quando um pais adota o conceit0 de ida- 

de minima, reconhece que abaixo desta idade a crianqa precisa estar na 
escola, se preparando para a vida profissional. Reconhecidamente um pre- 
requisito para quebrar o ciclo da pobreza e construir um futuro mais segu- 
ro, nem sempre a crianqa envolvida com trabalho domestico vai ter acesso 
a qualquer forma de educaqio, ou porque deixou a escola cedo demais, 
ou porque nunca chegou a frequenta-la. 

Para as meninas que trabalham como domesticas e ja atingiram a 



idade minima, sao garantidos os mesmos direitos trabalhistas das empre- 
gadas domesticas adultas. A idade minima e a de dezesseis anos, sua Car- 
teira de Trabalho e Previdhcia Social deve ser anotada e sao assegurados 
os direitos previstos no art. 70, paragrafo unico, da Constituiqao da Repu- 
blica, entre OutrOs: salario minimo, decimo terceiro salario, repouso sema- 
nal remunerado, ferias acrescidas de um terqo a mais que o salario normal, 
licenqa a gestante e licenqa-paternidade, aviso previo, aposentadoria., bem 
como sua integra~ao a previdhcia social. 

Mesmo que sejam proporcionados cursos livres, para tornar possivel 
uma aprendizagem em sentido lato, outras dificuldades sao percebidas. As 
crianqas trabalhadoras domesticas, que vao a escola normalmente, nao con- 
seguem acompanhar as aulas porque estao muito cansadas para estudar, 
ou porque perturbam-se pelo fato de encontrarem outras crianqas (distra- 
em-se conversando, n io  entram em sala no horario; tudo devido ao proces- 
so de desenvolvimento anormal pelo qua1 passam) e acabam por abando- 
nar os estudos quando o aproveitamento nao e bom (notas baixas). 

As crianqas envolvidas no trabalho domestico, sao suscetiveis de 
danos fisicos e psicologicos por causa da idade e das condiq6es de traba- 
Iho, implicando em fragilizaqio de sua saude. Carregar baldes pesados, 
cheios de liquidos, mover a mobilia para limpar, s io  atividades para as quais 
as forqas proprias da idade estio aquem da necessaria para execut8las. 
Na cozinha, o risco esta no manuseio de produtos quimicos, sem o 
discernimento suficiente para captar o perigo que representa, alem de li- 
quidos ferventes e contato com calor ou frio extremo. 

0 proprio fardo de trabalhar horas a fio, na mais tenra idade, ou de 
trabalhar sem interval0 para descanso causa fadiga na crianqa, o que a 
deixa mais propensa a acidentes, mesmo que a tarefa n i o  seja perigosa. 

Alem do risco da atividade domestica, a saude dos menores ainda e 
posta em perigo quando estes nao recebem a alimentaqao adequada, con- 
tendo todos os nutrientes necessarios ao seu desenvolvimento. Ha relatos 
de crianqas que sao obrigadas a preparar a refeiqio de toda uma familia e 
depois recebem um prato de arroz para a sua propria refeiqio. Como re- 
sultado, os trabalhadores infanto-juvenis estao menores e mais leves que 
as outras crianqas da mesma faixa etaria. 

A saude psicologica das crianqas tambem sofre danos na situaqio de 
exploraq50 pelo trabalho domestico. Porque sofre maus-tratos ou porque e 
ridicularizada e tratada como inferior pelos donos da casa, a auto-estima da 
crianqa e diminuida e acaba por sentir-se desamparada e dependente. 

A falta de um modelo a seguir altera sua personalidade, dai mais um dano 
psicologico, vez que muitas das vezes as crianqas mudam de empregador. Elas 
fogem ou pedem para sair, porque simplesmente nao gostam da familia ou 
porque nao suportam os maus-tratos. 0 s  empregadores dispensam-nas por- 



que sao insubordinadas ou porque exigem o pagamento prometido. 
Uma consequ6ncia, tao grave quanto as outras, e que geralmente nao 

e considerada como deveria, e a de que e negado a crianqa o direito de ser 
crianqa. Inclui-se aqui o direito de conviver com outras crianqas de sua idade 
e de brincar. Alem de nao terem permissao para brincar, ainda sofrem ao 
verem as crianqas que moram na mesma casa brincando e nao podem faz6- 
lo; levam-nas ao parque e nao podem se divertir junto com elas; nao podem 
assistir ao mesmo programa de televisao. Sao levadas a pensar que sao 
diferentes das outras, que nao t6m os mesmos direitos. A titulo de ilustraqao, 
abaixo esta transcrito o depoimento de uma crianqa trabalhadora domestica 
do sul da ~ s i a :  

"Meus patrdes me chamam de crianqa preguiqosa se me v6em des- 
cansar. Eu trabalho sem parar o dia inteiro. Eles nunca me dao per- 
missao para brincar. Quando eu vejo crianqas brincando no parque, 
tenho vontade de me juntar a elas. Eu tenho que lembrar a mim 
mesma que sou apenas uma empregada d~mestica."~ 

Quanto as piores formas de trabalho infantil domestico, alem dos ris- 
cos acima mencionados, a condiqao peculiar em que sao exercidas, da 
margem a situaqdes perigosas nao encontradas quando o trabalho e rea- 
lizado em condiqdes normais. 

Alguns empregadores domesticos tratam as crianqas como escra- 
vas, inclusive confinando-as na casa, nao permitindo que estas saiam quan- 
do os donos da casa viajam, ate mesmo algemando-as. Ha registros de 
crianqas cuja circulaqao dentro da casa se restringe a um unico cijmodo 
(geralmente a cozinha, onde dormem) e a sua passagem para a sala so- 
mente e permitida antes que a familia acorde ou depois que todos dor- 
mem. Apesar de nao ser o llnico indicativo de escravidao8, a restriqio da 
liberdade e um forte indicio de que tal pratica esteja ocorrendo. 

As crianqas nestas situaqdes de confinamento e restriqio de liberda- 
de, sofrem danos fisicos (machucam-se, o ar lhes falta, n i o  se movimentam 
adequadamente) e psicologicos (maus-tratos, isolamento e marginalizaqio). 

A viol6ncia fisica tambem e uma das consequ6ncias extremas do tra- 
balho infantil em sua pior forma. Normalmente as crianqas sao surradas 

'TraduqBo livre de "My masters call me lazy child if they ever see me rest. I work non-stop through the 
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para que continuem submissas, porque cometeram um err0 ou foram len- 
tas demais. Quem bate normalmente e a dona da casa, com quem a pe- 
quena empregada domestica tem relaq6es mais diretas, mas os filhos tam- 
bem cometem atos violentos contra o menor. 

No que tange ao abuso sexual, as meninas s5o as mais atingidas. 0 s  
agressores sao o dono da casa, os filhos mais velhos, outros empregados 
ou ate visitantes. Se a menina engravida, sao postas na rua, pois na maio- 
ria dos casos o agressor rejeita a gravidez. Muitas vezes, essas meninas 
tambem sao rejeitadas por seus pais e acabam na prostituiqio. 

Como em todo os casos de abuso sexual em crian~as, ha repercus- 
sdes na salide fisica e psicologica do menor que sofreu a violencia. 0 cor- 
po da crianqa ainda n i o  esta preparado para a atividade sexual e aconte- 
cem seqiielas irreversiveis, ha o risco de adquirir uma doenqa sexualmente 
transmissivel, alem dos traumas psicologicos, ligados a vergonha ou culpa 
ao se referir a sex0 na idade adulta. 

Por todas essas consequencias e muitas outras nao mencionadas, a 
erradicaqio de qualquer forma de trabalho infantil e um enorme desafio e 
deve ser uma questgo tratada com toda a prioridade pelos Estados. 

3.3. Prevenqho e Eliminaqho do Trabalho lnfantil DomQstico 
Para que a crianqa nem entre na rede de exploraqio do trabalho infan- 

til, faz-se mister que a raiz do problema seja atacada em primeiro lugar. 
Entre outras sugestees, tem-se que a pobreza e uma das primeiras 

causas a serem atacadas. Deve-se assegurar que as familias tenham renda 
suficiente ou algum sistema de cooperaqao para enfrentar a pobreza, seja 
momentinea ou crbnica. Programas de geraqao de renda, criaqio de co- 
operativas, treinamento para aprendizagem de uma atividade geradora de 
renda, apoio a pequenos empreendimentos, treinamento em economia 
domestica estao entre as sugestees. 

Para que a crianqa possa se beneficiar da eventual melhora da situa- 
~ a o  econbmica de sua familia, e crucial que seja amplamente divulgado quais 
s8o os direitos das crianqas e os riscos do trabalho infantil, enfatizando-se 
que a postura e o comportamento de todos deve ser diferente, nao acatan- 
do qualquer proposta para retirar a crianqa da escola para comeqar a traba- 
Ihar. Essa divulgaqao poderia ocorrer atraves das escolas, alertando as cri- 
anqas acerca dos riscos enfrentados por quem ingressa no mercado de 
trabalho muito cedo, bem como atraves de toda a midia. 

A educa~ao e a cultura sao elementos vitais para uma prevenqao 
mais ampla do trabalho infantil, que atinja as aqdes a curto e longo prazo. 

Escravo e aquele que, alem de ter restringida a sua liberdade de locomo~50, n50 tem seus direitos 
civis respeitados nem recebe pagamento pel0 seu trabalho. 



As crianqas em idade escolar devem estar na escola sempre que possivel, 
e esta e uma obrigaqio do governo. Onde n i o  possa chegar a educaqao 
formal, que chegue a informal, atraves de ONGs ou de empresas. Qua haja 
treinamento em horarios alternativos ou em regime de aprendizagem, mas 
que as crianqas sejam mantidas estudando. 

Para a manutenqao das crianqas na escola, e essential o suporte 
dos pais. No entanto, em muitos casos os pais retiram as crianqas da esco- 
la porque eles mesmos n i o  enxergam a sua import2ncia por nunca terem 
freqiientado uma. Dai a necessidade da conscientizaqio da importgncia 
da educaqio e da cultura na formaqio do individuo. 

Uma tarefa para mais longo prazo, e a de eliminar as desigualdades 
entre os sexos, que faz com que meninas sejam exploradas, predominan- 
temente, no serviqo domestico e meninos em outras atividades. Essa e 
uma postura cultural e pode ser mudada atraves das proprias meninas, se 
elas receberem informaqio neste sentido, atraves da escola, alem de se 
familiarizarem com seus direitos tambem. 

0 preconceito baseado na hierarquia tambem deve ser combatido 
(discriminaqio por raga, cor, idade ou posiqio social). E um compromisso 
dificil e de longo prazo, vez que tambem se trata de uma mudanqa cultural. 
A curto prazo, devem ser iniciadas politicas com aqdes afirmativas e legisla- 
q io  no sentido da antidiscriminaqio, com puniqio severa para os infratores. 

Quanto a eliminaqao do trabalho infantil domestico, tem-se como 
principal alicerce as Convenqdes nQ 138 e nQ 182 (e Recomendaqdes nQ 
146 e nQ 190, respectivamente), da OIT. 0 s  governos devem se reportar a 
OIT acerca da implementaqao das convenqdes; as organizaqdes de em- 
pregadores e trabalhadores tambem se reportam, mas para o Comit6 de 
Peritos. Esses mecanismos acabam por mobilizar a sociedade civil e os 
governos na erradicaqio do labor infantil e a convenqio acaba por estar 
sempre em pauta. A OIT conta com diversos programas em andamento, 
inclusive Planos de Aqio Nacional (National Plans of Action - NPAs), onde 
esta descrita que aqio deve ser tomada para eliminar o trabalho infantil em 
cada pais e que forqas podem ser utilizadas para cada uma delas. 

Como em alguns paises o trabalho domestico n i o  e explicitamente 
protegido pela lei, pois nao e listado como trabalho infantil, faz-se necessa- 
rio que haja proteqio legal para a crianqa que trabalha e para as que estao 
em situaqdes de risco. As leis podem ajudar as pessoas a entender clara- 
mente, que tip0 de trabalho infantil domestico precisa ser eliminado e de- 
vem ser gerais, n i o  tratar especificamente de trabalho, mas de adoqio, de 
coloca~io em familia substituta, pois desta forma varias frentes do proble- 
ma s io  enfrentadas (trafico, servidao por divida). 

Entretanto, nao basta que a lei exista somente. Ela deve ser posta em 
pratica e seu cumprimento deve ser fiscalizado, n i o  apenas por quem tem 



o dever de faze-lo, mas por toda a sociedade civil, inclusive denunciando 
situaqbes de exploraqao do trabalho de crian~as em residencias. 

A existencia de uma certidao de nascimento pode nao ser uma medi- 
da urgente nem prioritaria no combate ao trabalho infantil, mas ajudara 
bastante na garantia de respeito aos direitos das crianqas enquanto crian- 
Gas. E quase impossivel saber ao certo a idade de uma crianqa que nao 
possua certidao de nascimento. Donde se conclui que sera mais dificil pro- 
cessar os exploradores de menores de idade, frequentar escola e ter aces- 
so ao serviqo social. No mundo inteiro, mais de 40 milhbes de crianqas 
deixam de ser registradas por ano, segundo o UNICEF, 

No Brasil, mais de 800 mil crianqas n i o  sao registradas no primeiro 
ano de vida. Em alguns lugares, a lei que obriga o cartorio a efetuar o 
registro sem anus nao e cumprida. Entio, o UNICEF esta mobilizando as 
redes de hospitais e o Poder Judiciario para que o registro de nascimento 
seja efetuado nas maternidades, logo apos o nascimento da crianqa 9. 

Como aqao imediata, no caso da crianqa ser encontrada laborando 
em uma das piores formas de trabalho infantil, deve ser removida do local. 
Entidades civis devem colaborar com as autoridades, no sentido de dar 
apoio a crianqa, abrigando-a, prestanto assistencia medico-hospitalar quan- 
do necessario e tentando entrar em contato com seus familiares. Em mui- 
tos casos, devolver a crianqa para a familia n io  se apresenta como a me- 
lhor soluqio, pois a insatisfaqao com a situaqao familiar pode ter sido o 
motivo pelo qua1 a crianca comeqou a trabalhar. 

Na maioria das vezes, a crianqa vai precisar de ajuda para construir 
seu futuro: escola, educaqio informal, acomodaqbes e suporte ate que se 
readapte a sua familia e a vida de uma crianqa normal. 

Atenqio especial deve ser dispensada a meninas que foram sub- 
metidas a violencia sexual quanto a sua saljde ginecologica, a eventual 
gravidez e, mais adiante, para seu bebe. Ha que se verificar se esta infectada 
por doenqas sexualmente transmissiveis e se precisa de maiores cuidados, 
caso tenha sofrido agressbes. 

Enfim, para que a erradicaqao do trabalho domestico infantil seja 
exitosa, ha que se exterminar aqueles que arregimentam as crianqas. Urn 
minucioso trabalho de pesquisa deve ser iniciado para identificar todos os 
participantes desta rede, sejam os empregadores, os negociantes, os se- 
questradores de menores para o trafico. 

A OIT esta defendendo, em nivel international e national, que o tra- 
balho infantil domestico seja considerado trabalho infantil, e, principalmen- 
te, incluido na lista das piores formas. 

UNICEF. Urn Brasil para as Crian~as. Disponivel em: <http:/lunicef.org/brazil/>. Acesso em : 28 
jan. 2005. 
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Diferenpas de 40% sobre o FGTS acrescido 
das diferenpas dos expurgos inflacionhrios. 



RECURSO ORDINARIO TRT - RO 
PROCESSO: 942 - 2003 - 018 - 01 - 00 - 1 

A C O R D A O  
SEXTATURMA 

MULTA DE 40% SOBRE 0 FGTS. EXPURGOS. 
PRESCRISAO. Somente a partir da vigbncia 
da Lei Cornplementar nQ 110, de 29/06/01, 6 
que o direito B corre~Bo da conta vinculada 
pelos expurgos dos indices dos Planos Eco- 
nbrnicos foi reconhecido, iniciando-se de en- 
tBo o prazo prescricional bienal. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso ordinario 
interposto contra a sentenqa da MM. 18a Vara do Trabalho do Rio de Janei- 
ro, em que s i o  partes: IBM BRASIL INDOSTRIA MAQUINAS E SER- 
VlCOS LTDA, recorrente, e, S~%GIO DE ANDRADE ZUKERMAN, 
recorrido. 

R E L A T ~ R I O  
lnconformada com a r. sentenqa de fls. 10611 10, que julgou proce- 

dente em parte o pedido, recorre ordinariamente a reclamada. 
Embargos de declaraqio interpostos a fls. 1 1211 35, os quais foram 

rejeitados, conforme decisio de fls. 13611 37. 
De inicio, a fls. 1411213, arglii a reclamada as preliminares de incom- 

petencia da Justiqa do Trabalho, negativa de prestaqao jurisdicional, au- 
sencia de interesse de agir, chamamento da Caixa Econ8mica Federal e 
ilegitimidade passiva e coisa julgada. No merito, arglji a prescriqao total, 
pretende a reforma da sentenqa a fim de que seja excluido da condenaqio 
o pagamento das diferenqas da indenizaqio do FGTS (40%), decorrentes 
dos expurgos inflacionarios e requer a compensaqio e deduqio pela in- 
denizaqio paga na ruptura contratual. 

Contra-razbes a fls. 21 81224. 
E o relatorio. 

FUNDAMENTACAO 
Conhecirnento 

Conheqo do recurso por preenchidos os pressupostos legais de 
admissibilidade. 



Da lncornpetbncia da Just i~a do Trabalho 
Arglji a reclamada a incornpetencia absoluta da Justiqa do Trabalho 

para apreciar o presente feito. 
Sem razao a recorrente. 
0 pedido se refere a diferen~as da multa indenizatoria do FGTS, ori- 

ginaria da relaqao de emprego. Logo, indiscutivelmente a Justiqa do Tra- 
balho e competente para apreciar a materia, a teor do art. 1 14 da CRFBl88. 

Rejeito. 

Da Prelirninar de Nulidade do Julgado, por Negativa de Presta- 
~ a o  Jurisdicional 

Alega a recorrente, atraves de extensas razdes, a nulidade da senten- 
qa porque o MMG Juizo a quo n5o sanou as omissdes, obscuridades e 
contradiqbes apontadas em embargos de declaraqao. 

Nao se vislumbra a negativa de prestaqao jurisdicional porque a r. 
sentenqa encontra-se perfeitamente fundamentada. A rejeiqao dos em- 
bargo~ declaratorios encontra-se correta porque a materia neles abordada 
extrapola os limites do art. 535, CPC. 

Cabe ressaltar, por oportuno, que a decisao da lide, resultante da 
prestaqio jurisdicional, deve ser fundamentada, mas isso nao significa que 
o juizo esteja obrigado a responder cada um dos argumentos das partes, 
porque a sentenqa, ou o acordao, n5o retrata um dialogo entre o magistra- 
do e as partes, mas sim o resultado da demanda, onde estao contidos os 
fundamentos expendidos pelo juizo que a decidiu. 

Rejeito a preliminar. 

Da Ausbncia de lnteresse 
Aduz a reclamada que o reclamante n i o  trouxe aos autos prova de 

que recebeu o credit0 complementar do saldo do FGTS decorrentes dos 
Planos Verao e Collor ou que preenchesse os requisitos da Lei Comple- 
mentar 1 10/01. 

lmprocede o inconformismo. 
0 direito dos autores a diferenqas da multa do FGTS nao depende da 

prova do efetivo recebimento das diferenqas de correqao da conta vincula- 
da, vez que a lei que reconhece tal direito (LC 110/01) nao impde tal condi- 
qio. Basta que o autor tenha trabalhado na epoca dos expurgos, fato esse 
incontroverso nos autos. 

0 interesse de agir se fundamenta no binbmio necessidadelutilidade 
da pretensao posta em litigio, o que se observa no caso em questio. 

Rejeito. 

Da llegitirnidade Ad Causarn Arguida pela Reclarnada 



Sustenta a reclamada que a Caixa EconBmica Federal e que devera 
responder pela condenagao. Aduz que a CEF e a gestora do FGTS e foi 
ela que nao aplicou corretamente os indices de corregio. 

Sem razao a recorrente. 
A reclamada foi indicada como devedora da pretensao de direito 

material do reclamante, o que basta para legitima-la no polo passivo da 
relaqao processual. 

Rejeito. 

M ~ R I T O  
Da Prescr i~60 Total 

Aduz a reclamada que a agao foi proposta (27/06/03) mais de dois 
anos apos a data da extingao do contrato de trabalho (30/06/94), razio 
pela qua1 espera seja declarada a prescrigao total. 

Sem razao a reclamada. 
E inaplicavel a esp6cie a regra geral trabalhista da contagem do pra- 

zo prescricional extintivo (bienal) apos o termino do contrato de trabalho, 
porque a lesao ao direito, embora tenha ocorrido durante a vigencia do 
contrato, somente foi efetivamente reconhecida em data posterior. 

Com efeito, somente a partir da vigencia da Lei Complementar nQ 
110 de 29/06/01, publicada no D.O.U. em 30/06/01, e que o direito a corre- 
gao da conta vinculada pelos expurgos dos indices dos Planos EconBmi- 
cos foi reconhecido, iniciando-se entao o prazo prescricional bienal, vindo 
a findar em 30/06/03. 

Ngo foi atingida pela prescriqao a pretensao do autor, vez que ajuiza- 
da a aqao em 27/06/03. 

Nego provimento. 

Das Diferenqas da Multa Indenizatoria do FGTS 
Pretende a recorrente seja reformada a sentenga que a condenou ao 

pagamento de diferengas da indenizagao do FGTS (40%), decorrentes dos 
expurgos inflacionarios dos Planos Verio e Collor I, porque, segundo ale- 
ga, a responsabilidade pela quitagio e da Caixa EconBmica Federal e por- 
que houve quitagao quando da rescisao contratual. Aduz, ainda, que, quan- 
do da dispensa do autor, depositou corretamente a multa de 40% do FGTS, 
o que se traduz em ato juridic0 perleito. 

Requer, ainda, que a diferenga ora postulada seja paga somente 
quando do deposit0 na conta vinculada e que sejam excluidos juros e cor- 
reg50 monetaria. Por fim, requer a cornpensag50 ou d e d ~ @ ~  pela indeni- 
zagao paga quando da rescisao contratual. 

lmprocede o inconformismo. 



Equivocada e a pretensao de se atribuir a responsabilidade pela le- 
sGo apontada pelo autor ao 0rgao Gestor do Fundo de Garantia. 

0 fato de a Caixa Econdmica Federal ter expurgado equivocadamente 
os indices dos Planos Verao e Collor I no calculo de atualizaqio dos depo- 
sitos nas contas vinculadas dos trabalhadores, tal como reconhecido pelo 
STF, n i o  a torna devedora das diferenqas verificadas na multa paga pelo 
empregador quando da rescisao injusta do contrato de trabalho (40%), 
mas t3o-somente pelas diferenqas apuradas no saldo da conta vinculada, 
a teor do 920, art. 13 da Lei 8.036190. 

lsso porque o empregador e o responsavel exclusive pelo pagamen- 
to da multa indenizatoria do FGTS, a teor do 91 Q, do art. 18, da Lei 8.036190 
e §1Q, do art. 90, do Decreto 99.684. 

As diferenqas na multa indenizatoria do FGTS (40%) s5o reflexo da 
incorreta aplicaq50 dos indices de correqao na conta vinculada, cuja res- 
ponsabilidade e da reclamada, como acima exposto. 

NBo se aplica a hipotese a tese de quitaqao geral do contrato de tra- 
balho em razio da assinatura do Termo de Rescisao, pois, como e pacific0 
na jurisprudencia, tal ato desonera o empregador apenas em relaqio aos 
valores consignados no referido documento. 

N io  pode o reu querer se valer da tese do ato juridic0 perfeito. lsso 
porque, como reconhecido pelo proprio Poder Publico, houve equivoco 
na pratica do ato pela Caixa Econemica, corrigida posteriormente pela Lei 
Complementar nQ 1 10101. 

0 direito do autor as diferenqas ora postuladas surgiu com a ediqgo da 
LC 11 0/01. Para o seu recebimento, desnecessaria a prova quanto ao rece- 
bimento dos expurgos pela Caixa Econdmica Federal, sendo certo que os 
documentos de fls. 11/14 ja permitem o calculo da parcela postulada. 

A reclamada, conforme acima exposto, sempre foi a responsavel pelo 
cumprimento da obrigaqgo. Se houve omissgo quanto ao pagamento do 
valor devido ao autor em suas epocas proprias, deve sofrer as consequen- 
cias pelo retardo, que e a aplicaqao de juros e correqio monetaria. 

Por fim, incabivel a deduqao ou compensaqio pela indenizaqgo paga 
na rescisao contratual a titulo de incentivo a aposentadoria, porque n5o 
guarda qualquer relaqao com a verba ora postulada. 

Nego provimento. 

CONCLUSAO 
Rejeitos as preliminares arguidas e, no merito, nego provimento ao 

recurso. 
ACORDAM os Desembargdores que compdem a Sexta Turma do 

Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiio, por unanimidade, rejei- 



tar as preliminares arguidas e, no merito, por unanimidade, negar provi- 
mento ao recurso ordinario. 

Rio de Janeiro, 5 de julho de 2004. 

Desembargadora Mirian Lippi Pacheco 
Presidente em Exercicio e Relatora 

Ciente: M4rcio Vieira Alves Faria 
Procurador-Chefe 

Publicado em 4 de agosto de 2004. 



RECURS0 ORDINARIO TRT - RO 
PROCESSO: 01203 - 2003 - 282 - 01 - 00 - 6 

Rito Sumarissimo 

A C ~ R D A O  
SEGUNDA TURMA 

EXPURGOS DOS PLANOS ECON~MICOS. 
DIFERENQAS DA MULTA DE 40%. 
Ante a inexist6ncia de prova de que o Autor da a@o 
tenha firmado Termo de Adesio ou pleiteado as di- 
feren~as dos expurgos em sede de Justiqa Federal, 
de ser improvido o pleito referente. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso Or- 
dinbrio, em que figuram, como Recorrente, COMPANHIA DE ELETRI- 
CIDADE DO RIO DE JANEIRO - CERJ, e, como Recorrido, MILTON 
CANDIDO. 

Adoto, na forma regimental, o relatorio do Eminente Juiz Relator de 
sorteio: 

"Trata-se de recurso ordinario interposto pela COM- 
PANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO - CERJ em face da r. sentenGa 
prolatada pelo MM. Juizo da 23 Vara do Trabalho de 
Campos do Goytacazes, de fls. 49/52, que julgou pro- 
cedente em parte o pedido. 
E o relatorio." 

V O T O  

No que n i o  divirjo do Juiz Relator do sorteio, adoto suas conclus6es 
abaixo transcritas: 

"DO CONHECIMENTO 
Conhe~o do recurso ordinario, por atendidos os pressupostos de 

admissibilidade." 

"Da preliminar de incompetQncia absoluta desta J u s t i ~ a  d o  Tra- 
balho para apreciar e julgar a lide 

Renova a recorrente a preliminar aduzida em sua defesa de incom- 
petencia em razgo da materia, ao argument0 de que a responsabilidade 



pela atualizaqio monetaria e juros sobre os depositos do FGTS e da Caixa 
Econbmica Federal e nesse caso, seria competente a Justiqa Federal para 
apreciar e julgar a lide. 

A pretensao autoral e de pagamento da diferenqa da multa pela dis- 
pensa imotivada promovida pelo empregador, razio pela qua1 trata-se de 
litigio decorrente da relaqiio de trabalho a justificar a competbncia desta 
Justiqa do Trabalho. 

Rejeito a preliminar." 

"Da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente 
lnsiste a recorrente na sua ilegitimidade passiva ad causam para 

figurar no polo passivo da aqio, ao argument0 de ser o orgao gestor do 
FGTS, a CEF, quem deveria figurar no polo passivo da aqio, ja que o pedi- 
do nao decorre de diferenqas de FGTS, mas sim de correqio dos deposi- 
tos existentes na conta vinculada. 

A esse respeito, tem-se que ao empregador compete pagar as dife- 
renqas de multa de 40% sobre os depositos para o FGTS, decorrentes da 
aplicaqiio dos indices de inflaqio expurgados em virtude dos planos eco- 
nbmicos Verao e Collor, por forqa do disposto no artigo 18, paragrafo 10 da 
Lei n 8036190, regulamentada pelo artigo 90, do Decreto nQ 99.684190, com 
alteraqio introduzida pelo Decreto nQ 2.430197, que expressamente atribu- 
em ao empregador, na hipotese de despedida sem justa causa, a respon- 
sabilidade pelo pagamento diretamente ao trabalhador da importancia igual 
a 40% do montante de todos os depositos realizados em sua conta vincu- 
lada durante a vigbncia do contrato de trabalho, atualizados monetaria- 
mente e acrescidos dos respectivos juros. 

Rejeito tambem esta preliminar." 

"Da preliminar de coisa julgada 
Renova tambem a recorrente, preliminar de coisa julgada, em rela- 

q io  ao pedido de diferenqas relativas a chamada "URP de fevereiro de 
1989", tendo em vista ter o autor aderido a acordo celebrado nos autos do 
process0 4291898, que correu seus tramites legais pelo MM. Juizo da 1s 
Vara de Campos dos Goytacazes el inclusive, tendo recebido a importan- 
cia pactuada. 

A este respeito, sobressai que niio restaram preenchidos os requisi- 
tos essenciais para a configuraqio de coisa julgada, mesmo que parcial. 
Com efeito, n i o  se afiguram idbnticos o pedido e causa de pedir, porquan- 
to n i o  cogitado nesta aqio qualquer pedido referente a perdas salariais do 
aludido plano econbmico, sendo certo que o pedido envolve, apenas dife- 
renqas da multa de 40% do FGTS, conforme os termos da inicial. 

Rejeito, pois, a preliminar." 



"DO MERITO 
Da Prescriqao 

lnsiste a recorrente na ocorr6ncia de prescriqgo extintiva do direito 
de aqao, ao argument0 de que a presente aqao foi ajuizada passados mais 
de dois anos da data da extinqao do contrato de trabalho do reclamante, 
requerendo seja o pedido julgado extinto com apreciaqgo do merito, na 
forma do art. 7Q, inciso XXlX da Constituiqiio Federal, e 269, IV do CPC. 

A esse respeito, tem-se que o pedido envolve diferenqas derivadas 
dos expurgos inflacionarios de planos econbmicos e cuja correqao dos 
depositos fundiarios foi determinada pela Lei Complementar ne 110/01, de 
29.6.2001. Para exame da quest50 prescricional deve-se ter em conta o 
principio da actio nata, a data a partir da qua1 teve o empregado ci6ncia 
da less0 sofrida, ou seja, a partir do advent0 da Lei Complementar nQ 11 0, 
de 29.6.01, publicada em 30.6.01, que autorizou a Caixa EconGmica Fede- 
ral a creditar nas contas vinculadas dos trabalhadores o complemento de 
atualizaqio monetaria, correndo dai o prazo prescricional. Ajuizada a pre- 
sente aqao em 27 de junho de 2003 (fls. 02), ainda no bienio prescricional, 
n5o ha que se cogitar em ocorrencia de prescriqao, quanto mais de pres- 
criqio quinquenal. 

Nego provimento." 

MAT~RIA DIVERGENTE 
Das Diferenqas da Multa De 40% do FGTS 

Sem razao. 
0 art. 40, da LC 110/01 estabelece que: 
"Fica a Caixa EconGmica Federal autorizada a creditar 
nas contas vinculadas do FGTS, a expensas do pro- 
prio Fundo, o complemento de atualizaqao monetaria 
resultante da aplica~so, cumulativa, dos percentuais de 
dezesseis inteiros e sessenta e quatro centesimos por 
cento e de quarenta e quatro inteiros e oito decimos 
por cento, sobre os saldos das contas mantidas, res- 
pectivamente, no periodo de 10 de dezembro de 1988 
a 28 de fevereiro de 1989 e durante o mes de abril de 
1990, desde que: 
I - o titular da conta vinculada firme o Termo de Adesio 
de que trata esta Lei Complementar;"(grifo nosso). 

Nesses termos, a LC 110/01 n i o  determinou o credit0 do comple- 
mento da atualizaqio monetaria na conta vinculada de todos os trabalha- 
dores, indistintamente, mas, tao-somente, daqueles que tenham firmado o 



Termo de Adesao. 
No caso vertente, a petiqio inicial n5o informa o atendimento ao refe- 

rid0 requisito legal. A isso acresqa-se que o documento acostado aos au- 
tos, a fls. 14, nao consigna a data em que foi celebrada a adesio. Assim, 
n5o ha prova nestes autos de que o Autor tenha efetivamente firmado o 
Termo de Adesao a que alude o art. 40, da LC 11 0/01, el por consequ6ncia1 
auferido o valor informado a fls. 14. 

Por outro lado, n5o ha, igualmente, prova nestes autos de que o Autor 
tenha postulado a diferenqa dos expurgos em sede da Justiqa Federal. 

Assim, faz-se mister o indeferimento do pedido. 
Dou provimento. 
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, e, no merito, dou 

provimento ao recurso, para julgar improcedente o pedido, com inversio 
do 8nus da sucumb6ncia. 

A C 0 R D A M os Desembargadores da Segunda Turma do Tribu- 
nal Regional do Trabalho da Primeira Regiio, por unanimidade, em rejeitar 
as preliminares arguidas, el no merito, por maioria, em dar provimento ao 
recurso. 0 representante do Ministerio Pljblico do Trabalho considerou n io  
haver interesse que justificasse a sua intervenqio. 

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2004. 

Desembargador Paulo Roberto Capanema da Fonseca 
Presidente 

Desembargadora Aurora de Oliveira Coentro 
Redatora Designada 

Ciente: Marcio Vieira Alves Faria 
Procurador Chefe 

Publicado em 31 de agosto de 2004. 



RECURS0 ORDINARIO - TRT - PPS - RPS 
PROCESSO: 00885-2003-024-01 -00-2 

A C O R D A O  
QUARTA TURMA 

A decisbo que reconheceu o direito dos tra- 
balhadores A correqbo rnonet6ria nas contas 
do FGTS, decorrente dos expurgos inflacio- 
narios dos Planos Collor I e 11 6 de natureza 
declaratbria-condenatbria, pois se lirnitou a 
reconhecer urn direito pr6-existente e descurn- 
prido. Nbo sendo, pois, de natureza constitu- 
tiva, nbo criou direito novo el ips0 facto, nbo 
alterou o prazo prescricional para reclarnar as 
diferenqas da rnulta de 40%, que se inicia corn 
a extinqbo do contrato. Recurso irnprovido. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de RECURS0 
ORDINARIO em que sao partes, REGINA CELIA MATTOSO DE OLI- 
VEIRA, como recorrente, e FURNAS CENTRAIS ELETRICAS s.A., 
como recorrida. 

R E L A T ~ R I O  
lnconformada com a r. sentencja de fls. 71/73, que, acolhendo a 

prescriqao, extinguiu o process0 com julgamento do merito, recorre ordi- 
nariamente a reclamante. 

Em suas razbes de fls. 75/98, sustenta, em sintese, que n5o ha que 
se falar em prescriqao, pois o prazo prescricional so comecjou a fluir a partir 
da vigencia da Lei Complementar nQ 110/01 ou ainda a partir do deposit0 
em sua conta do valor do expurgo; que a prescriq80 6 trintenaria; que a 
decisao atacada afrontou a regra inserida no art. 18, § 10, da Lei n2 80361 
90; que nao resta dlivida de que o empregador responde pelo pagamento 
da multa das verbas creditadas na conta de FGTS do empregado; e, que a 
decisao prolatada feriu o seu direito adquirido. 

Contra-razbes, as fls. 101 11 04. 
Custas, as fls. 99. 
Parecer conforme certidao de fls. 107. 



V O T O  

Con hecimento 
Conheqo do recurso, por preenchidos os pressupostos legais de 

admissibilidade. 

Fundamenta~ i io  
N io  merece provimento o recurso. 
Ab initio, cumpre ressaltar que, em se tratando do FGTS sobre 

valores objeto da condena~io, aplica-se a prescriqio quinquenal, ja que 
se trata de mero acessorio das parcelas. A prescriqio trintenaria so se apli- 
ca quando se pretende o recolhimento do FGTS sobre parcela concedi- 
da no curso do contrato, como previsto na propria legislaqio do FGTS, o 
que, todavia, n i o  e o caso em exame, pois n i o  se discute a regularidade 
dos depositos, e sim a multa de 40% paga na rescisio. 

Com efeito, a Constituiqao Federal estabeleceu que o prazo para 
reclamar a reparaqio de direitos trabalhistas lesionados se extingue dois 
anos apos o termino do contrato. No caso dos autos, a reclamaqio foi pro- 
posta muito apos esse prazo. 

Nao se vislumbra, in casu, a ocorr6ncia de fatos impeditivos, 
suspensivos ou interruptivos do prazo prescricional. 

A decisio do E. Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o direito 
a atualizaqao monetaria nas contas do FGTS em face dos expurgos infla- 
cionarios dos Planos Collor I e II n i o  influi na contagem do prazo 
prescricional, eis que se trata de uma decisio de natureza declaratoria- 
condenatoria, e n i o  constitutiva, pois limitou-se a reconhecer um direito 
pre-existente e que foi descumprido pela Caixa EconBmica Federal. N i o  
criou direito novo e, ipso facto, n i o  tem o condio de criar novo prazo 
prescricional. 

A Lei Complementar 110/2001 tambem n i o  criou direito novo, limi- 
tando-se a regulamentar a forma de pagamento das diferenqas pertinentes 
a conta vinculada, em relaqio aos trabalhadores que aderiram ao "acordio" 
com a CEF. 

0 deposito na conta vinculada do trabalhador, pela CEF, das dife- 
renqas de FGTS, tambem n io  constitui em inicio do marco prescricional, 
pois a aqio niio nasceu corn o dep6sito. 0 deposito na conta vincula- 
da deriva do cumprimento do acordo ou da decisio, ou seja, deriva de um 
direito pre-existente e descumprido, csmo ja visto. 

A vingar o entendimento de que o deposito se constitui no marco 
inicial da prescriqio, teriamos forqosamente que admitir que, enquanto nao 
efetuado o deposito, seriam os trabalhadores carecedores do direito a aqio 



visando o recebimento de diferenqa de multa de 40%; teriamos tambem de 
admitir que, se a CEF nunca depositar as diferenqas na conta vinculada do 
trabalhador, a aqio seria imprescritivel, perene, perpetua ... 

Ora, atualizaqao monetaria nas contas vinculadas - Gnus da CEF - e 
multa de 40% - Gnus do empregador - se constituem em parcelas de natu- 
reza totalmente distintas, com fatos geradores distintos, sendo, portanto, 
obrigaq6es distintas. 

A multa nao e acessorio dos valores da conta vinculada. E calcula- 
da sobre o valor dos depositos, juros e correqao monetaria capitalizados, 
o que e bem diverso. 

Logo, nao e implement0 de uma parcela que faz nascer o direito a 
outra. 

A Reclamante, ao ser demitida, poderia ter ajuizado uma reclama- 
qao contra a CEF, no for0 proprio, pleiteando a corre~ao monetaria em 
sua conta do FGTS, e tambem ajuizar uma reclamaqao na Justiqa do Tra- 
balho, pleiteando a diferenqa da multa de 40% em face da aqao proposta 
contra a CEF. Nesse caso, o process0 trabalhista ficaria suspenso ate o 
trinsito em julgado da decisao relativa a aqao proposta contra a CEF, pois 
a decisio trabalhista depende do julgamento da outra causa, que se cons- 
titui na principalliter quaestio. (CPC, art. 265, IV, "a"). 

Destarte, se a Rte. possuia direito de aqio ao ser despedida, e por- 
que havia aqio exercitavel e, havendo aqio exercitavel, inicia-se o prazo 
prescricional (actio nata). 

Sentenqa que se mantem. 

ConclusSio 
Conheqo do recurso e, no merito, nego-lhe provimento. 

A C 0 R D A M os Desembargadores da Quarta Turma do Tribu- 
nal Regional do Trabalho da Primeira Regiao, por maioria, em NEGAR pro- 
vimento ao recurso. 

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2004. 

Desembargadora Doris Castro Neves 
No exercicio da Presidhcia 

Desembargador Luiz Alfredo Mafra Lino 
Relator 

Ciente: Marcio Vieira Alves Faria 
Procurador-Chefe 

Publicado em 10 agosto de 2004. 



RECURS0 ORDINARIO TRT - RO 
PROCESSO: 02332 - 2003 - 059 - 01 - 00 - 0 

Rito Sumarissimo 

A C O R D A O  
SEXTA TURMA 

DIFERENCA DA INDENIZAQAO DE 40% SOBRE 
0 SALDO DO FGTS. EXPURGOS INFLACIONARI- 
0s. Se a atualiza~io com base nos corretos indi- 
ces, em conformidade com o posicionamento fi- 
xado pelos Tribunais Superiores, 6 devida, total- 
mente irrelevante 6 o fato de a empresa ter efetu- 
ado o c6lculo da indenizaqlio com base no saldo 
existente no momento da rescislio. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso ordinario em 
que sao partes: ADEMIR SOUZA LOPES, como recorrente e EMBRATEL 
EMPRESA BRASlLElRA DE TELE-COMUNICAGOES, como recor- 
rida. 

Adoto, na forma regimental, o relatorio da ilustre Juiz Relator do sor- 
teio, in verbis: 

" 0  Reclamante interpbe, as fls. 51/54, Recurso Ordinario contra a r. 
sentenqa de fls. 48/49, proferida pelo MM. Juizo da 593 Vara doTrabalho do 
Rio de Janeiro, que extinguiu o process0 com julgamento de merito, na 
forma do artigo 269, Ill e IV do CPC, em razao do acolhirnento da prescri- 
qgo extintiva. 

Contra-razbes da Recorrida nos autos, as fls. 57/70." 

V O T O  

CONHECIMENTO: 
Conheqo do recurso, porque presentes os pressupostos de 

admissibilidade. 

DA PREJUDICIAL DE MERITO 
A actio nata ocorreu quando o trabalhador teve reconhecido o 

credit0 de diferen~as do FGTS, por forqa de decisao da Justi~a Federal, ou 
seja, aos 26/05/2003, consoante documento de fls. 19. 



Tendo sido proposta a presente aqao aos 11/09/2003, tem-se por 
observado o bienio constitucional, razao por que nao ha que se falar em 
prescriqio extintiva. 

Rejeito. 

MCRITO 
Da Indenizaqao de 40% do FGTS 

Alega o reclamante que a multa de 40% foi insuficiente, consideran- 
do a aplicaqao dos indices dos planos econBmicos sobre os depositos do 
FGTS. 

A re, por sua vez, assevera que ao pagar a multa tomou como base o 
saldo existente na conta vinculada do autor fornecido pela Caixa EconBmi- 
ca Federal. 

Entrementes, o artigo 18 da Lei 8.036190 imp6e ao empregador o 
pagamento da multa de 40% calculado sobre o total dos valores recolhi- 
dos a titulo de FGTS, durante a viggncia do contrato de trabalho, atualiza- 
do monetariamente e acrescido dos respectivos juros. Se a atualizaqao 
com base nos corretos indices, em conformidade com o posicionamento 
fixado pelos Tribunais Superiores, e devida, totalmente irrelevante e o fato 
de a empresa ter efetuado o calculo da indenizaqio com base no saldo 
existente no momento da rescisio. 

Outrossim, a Lei Complementar nQ 110, de 29 de junho de 2001, es- 
tendeu a todos os empregados o direito as diferenqas decorrentes dos 
expurgos verificados na correqio dos depositos do FGTS. 

A hipotese subsume-se na moldura do v. acordao proferido pelo 
C.Tribunal Superior do Trabalho: 

"FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONARIOS. E exclusivamente 
do empregador, por forqa de lei e da Constituiqgo da Republics, a 
responsabilidade objetiva pelo pagamento da multa do FGTS, obri- 
ga@o inerente a resili~ao do contrato de emprego. 2. Assim, nao se 
exime o empregador de suportar o pagamento de diferenqas de multa 
do FGTS, mesmo em face de expurgos inflacion6rios no saldo da 
conta vinculada, reconhecidos pela Lei Complementar nQ 11 0/01 e 
em decisao do Supremo Tribunal Federal, em face do que a Caixa 
EconBmica Federal atualizou a conta vinculada nos indices de 
20,37% (janeirol89) e 44,80% (abril190). Sobrevindo lei e decisio ju- 
dicial que declaram obrigaqgo preexistente ao tempo da resiliqgo, 
emerge inarredavelmente a responsabilidade do empregador pela 
correspondente diferenqa de multa, ainda que esta haja sido 
provocada de forma involuntaria em virtude de suposto err0 do or- 



g i o  gestor na correqao do saldo da conta vinculada. 3. Embargos 
n i o  conhecidos." (TST, ERR 131-2002-037-03-00, EMBARGOS EM 
RECURS0 DE REVISTA, SUBSESAO I ESPECIALIZADA EM 
DISS~DIOS INDIVIDUAIS, FONTE DJ DATA: 12-1 2-2003, EMBAR- 
GANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. EMBARGADOS: CAlXA 
ECONOMICA FEDERAL - CEF E SEBASTIAO ESTANISLAU DA SIL- 
VA, RELATOR MlNlSTRO JOAO ORESTE DALAZEN) 

Destarte, em havendo o direito a diferenqa decorrente da correta 
atualizaqao dos depositos, tal como previsto no artigo 13 da Lei 8036190 
ha, em consequencia, o direito a diferenqa da indenizaqio, cujo percentual 
de 40% deve incidir sobre o montante dos depositos, correta e devidamen- 
te atualizados, na forma da lei. 

Dou provimento para julgar procedente a letra a do rol de pedidos 
da exordial, equivalente a R$3.745,73. 

CONCLUSWO: 
Conheqo do recurso, para, reformando a r. sentenqa, afastar a pres- 

criqio extintiva declarada e julgar procedente o pedido da letra a do rol da 
exordial, equivalente a R$3.745,73. Inverte-se o Gnus da sucumbencia, 
fxando-se custas de R$80,00 sobre o valor de R$4.000,00 ora atribuido a 
condenaqio. 

A C 0 R D A M os Desembargadores que comp6em a Sexta Turma 
do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiio, por unanimidade, 
afastar a prescriqio total decretada pelo Juizo a quo e, no merito, por mai- 
oria, vencido o Juiz Relator, dar provimento ao recurso ordinario, nos ter- 
mos do voto da Juiza Rosana Salim Villela Travesedo. 0 Ministerio Publico 
n io  vislumbrou interesse em manifestar-se nestes autos. 

Rio de Janeiro, 1 W e  abril de 2004. 

Desembargadora Mirian Lippi Pacheco 
Presidente em exercicio 

Desembargadora Rosana Salim Villela Travesedo 
Redatora designada 

Ciente: Mhrcio Vieira Alves Faria 
Procurador-Chefe 

Publicado em 2 de agosto de 2004 



RECURS0 ORDINARIO TRT - RRPS 
PROCESSO: 01 41 7-2002-043-01 -00-2 

A C ~ R D W O  
TERCEIRA TURMA 

FGTS. Expurgos inflaciondrios. Falta de interesse 
de agir da parte autora. Nao comprovada nos au- 
tos a adesao do empregado ao acordo previsto na 
Lei Complementar nQ 110/2001, nem tampouco a 
sua participaqao em a ~ B o  judicial objetivando 
o reconhecimento da complementa~5io dos de- 
p6sitos do FGTS, revela-se ausente uma das 
condiqbes da a@o, o que leva B extinqfio do 
feito sem julgamento do m6rito. 

Vistos estes autos de recurso ordinario em process0 de rito 
sumarissimo em que figuram, como recorrente, CAlXA ECON~MICA FE- 
DERAL, e, como recorrida, MARIA MATILDE ALVES DE TOLEDO. 

R E L A T ~ R I O  
Recurso ordinario interposto pela reclamada, as fls. 61/73, contra a r. 

sentenqa de fls. 54/59, proferida pelo MM. Juizo da 43a Vara do Trabalho 
do Rio de Janeiro, que julgou procedente em parte o pedido. 

Argui a reclamada, em seu recurso, incornpetencia da Justiqa do Tra- 
balho em razao da materia, renovando ainda prejudicial de merito de pres- 
criqao total e a tese de que a adesao da autora ao PADV (Programa de 
Apoio a Demissao Voluntaria) importaria em transa~ao. No merito, susten- 
ta a ocorrGncia de prescri~ao em relaqao aos planos econ6micos que de- 
ram origem aos expurgos. Sustenta a inexistencia de direito adquirido, in- 
vocando a ocorrencia de mera expectativa de direito. Alega, por fim, que a 
autora n io  comprovou sua adesao ao acordo previsto na Lei Complemen- 
tar nQ 110/01, o que levaria a improcedencia do pedido. 

Contra-razdes as fls. 78/86, apresentadas a tempo e modo. 
0 Ministerio Publico do Trabalho, em sessao de julgamento, nao se 

manifestou. 

V O T O  
Conhecimento. 

Estio presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. 0 apelo 
e tempestivo, a parte esta bem representada e ha comprovaqao do deposi- 



to recursal e do recolhimento das custas processuais, conforme documen- 
tos de fls. 74/75. 

Conheqo. 

IncompetQncia da Justiqa do Trabalho. 
Na peqa inicial nao se reivindica complemento de atualizaqio mone- 

taria resultante da aplica~io dos expurgos inflacionarios estabelecidos como 
devidos na Lei Complementar nQ 11 012001, em seu art. 40. Esta postulaqio, 
sim, acarretaria a incornpetencia da Justiqa Especializada, porque a res- 
ponsabilidade do seu pagamento, conforme assentou o C. STF, e do or- 
g5o gestor, isto e, a Caixa Econbmica Federal. 

A reivindicaqio da reclamante, a bem da verdade, diz respeito sim- 
plesmente a conseqiiencia do reconhecimento, pelo Governo Federal, de 
que nos meses de fevereiro de 1989 (Plano Verio) e abril de 1990 (Plano 
Collor I), foram creditados na sua conta vinculada do FGTS valores inferio- 
res aos efetivamente devidos, em razio dos expurgos havidos nos indices 
de inflaqio, acarretando assim diferenqa da multa de 40%, quitada a me- 
nor pelo empregador. Trata-se portanto de um direito trabalhista cuja res- 
ponsabilidade pelo pagamento e do empregador, fato suficiente para rejei- 
tar a preliminar arguida, eis que a questio esta abrangida na competencia 
prevista no artigo 114, da Constituiqio Federal, sendo a reclamada parte 
legitima para responder a aqao. 

Rejeito a preliminar. 

Prejudicial de merito - Prescriqgo. 
Nio ha prescriqio a declarar na hipotese, visto que a autora foi dis- 

pensada em 1Q11212000 e o ajuizamento da aqio ocorreu em 1411 012002. 
Dessa forma, rejeito a tese de prescriqio. 

Mbrito. 
Transasgo. 

Rejeito. 
De fato, n io  ha nos autos nenhuma prova no sentido de que a recla- 

mante tenha transacionado os direitos reivindicados na presente aqio. Esse 
detalhe, por si so, ja seria suficiente para afastar os efeitos que a reclamada 
pretende imputar a adesio da laborista ao programa de desligamento vo- 
luntario. 

Por outro lado, a transaqio extrajudicial, segundo entendimento ja 
pacificado nesta Justiqa especializada, so implica quitaqio das parcelas 
recebidas e discriminadas no instrumento, n i o  desobrigando o ex-empre- 



gador de outras presta~des decorrentes do contrato de emprego entre as 
partes. A OrientacjBo Jurisprudencial nQ 270, da E. SDI-I, do C. TST bem 
resolve essa questgo, verbis: 

"Programa de incentivo a demissao voluntaria. Transacjao extrajudicial. 
Parcelas oriundas do extinto contrato de trabalho. Efeitos. A transa- 
@o extrajudicial que importa rescisao do contrato de trabalho ante a 
adesao do empregado a plano de demissao voluntaria implica quita- 
qao exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo." 
Nesses termos, rejeito a argiiicjio de transa~ao envolvendo o extinto 

contrato de trabalho. 

Diferen~a de indenizaqao de 40% sobre o FGTS. Cargncia de agtio. 
Falta de interesse processual. 

Quanto a comp1ementac;ao da multa de 40% do FGTS, restou pacifi- 
cad0 ser devido o direito a correqgo dos saldos de depositos do FGTS nas 
contas vinculadas dos trabalhadores pelos indices de 16,44% (fevereiro de 
1989) e 44,80% (abril de 1990), seja pelas decis6es do Excelso STF (RE 
226.855-7 RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 13.10.00) e do STJ (Sumula 
252); seja pela Lei Complementar nQ 11 0, de 29.6.2001. 

E bem verdade que tais decisdes, por n i o  possuirem efeito erga 
omnes, beneficiaram apenas os trabalhadores que participaram daquelas 
acjdes. Entretanto, o Governo Federal, premido pelas decisdes reiteradas 
do Judiciario e, principalmente, pela cobrancja da classe trabalhadora no 
pais, editou a Lei Complementar nQ 110/2001, estendendo o beneficio a 
todos os trabalhadores, reconhecendo, assim, como devida, a comple- 
menta~go de atualizacjio monetaria resultante da aplica~ao daqueles indi- 
ces inflacionarios expurgados. Dita Lei Complementar estabeleceu n50 so 
as condicjdes para o recebimento, mas tambem os criterios e prazos de 
pagamento pela CEF, em face das peculiaridades dos favorecidos. 

E evidente que os possiveis beneficiarios sao os empregados ou ex- 
empregados que mantiveram contrato de trabalho no period0 em que 
houve incidencia dos mencionados indices. 

Ocorre que, embora admitindo o direito dos trabalhadores a diferen- 
qa da multa de 40% do FGTS em razao da recomposicjao do saldo da 
conta vinculada pela incidencia dos indices inflacionarios expurgados e 
agora reconhecidos, verifico que a presente acjio n5o pode prosseguir, eis 
que ausente uma das suas condi~bes relacionada ao interesse de agir da 
parte autora. N5o veio aos autos nenhuma comprovagao do recebimento 
da mencionada complementa~50 dos depositos do FGTS, quer por ade- 
s io  ao acordo previsto na Lei Complementar nQ 110/2001, quer em cum- 
primento a decisio judicial. 

Frise-se que o extrato analitico de fl. 8 nao comprova sua adesao ao 



acordo proposto pelo Governo, informando apenas o saldo aprovisionado 
(e n i o  sacado) em setembro de 2002. N i o  ha prova documental que per- 
mita precisar se a parte autora recebeu de fato o titulo principal. 

Precoce, dessa forma, mostra-se o intuit0 da autora de exigir a 
complementaqio do acessorio de uma verba principal que sequer Ihe foi 
paga ou depositada em sua conta vinculada do FGTS. 

Assim, entendo que o caso seria de extin@o do feito sem aprecia- 
qBo de merito, premissa que arguo de oficio, pois o tema esta ligado a 
uma das condiqdes da aqio, nesta hipotese, a constataqio de que a 
demandante n i o  tem interesse de agir no momento. 

Em resumo, julgo extinto o feito sem aprecia~io de merito, nos ter- 
mos do art. 267, VI, do CPC. 

CONCLUSAO 
Pelo exposto, rejeito a tese de incompetencia da Justiqa do Trabalho 

e de prescri@io renovadas no recurso da reclamada, arguindo de oficio, 
todavia, a falta de interesse em agir no momento da reclamante, decretan- 
do a extinqao do process0 sem julgamento do merito, com base no artigo 
267, VI, do CPC. 

A C 0 R D A M os Desembargadores da Terceira Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da Primeira Regiao, por unanimidade, rejeitar a pre- 
liminar de incornpetencia da Justiqa do Trabalho e de prescriqio, renova- 
das no recurso da reclamada, e, por maioria, arguindo de oficio a falta de 
interesse em agir no momento da reclamante, decretar a extinqio do pro- 
cesso sem julgamento do merito com base no artigo 267, VI, do CPC, nos 
termos da fundamenta~io supra. 

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2004. 

Desembargador Jorge F. Gonqalves da Fonte 
Presidente em exercicio e Relator 

Ciente: Mhrcio Vieira Alves Faria 
Procurador-Chefe 

Publicado em 31 de agosto de 2004. 



RECURS0 ORDINARIO TRT - RO 
PROCESSO: 1 090-2003-070-01 -00-2 - 70"IRJ 

A C ~ R D W O  
QUINTA TURMA 

DIFERENGAS DA INDENIZAGAO COMPENSAT~- 
RIA DE 40% SOBRE OS DEP~SITOS DO FGTS. 
AUS~NCIA DE PROVA DO PRINCIPAL. FALTA DE 
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. 
Nbo havendo comprovaqbo de adesbo ao acordo 
previsto na LC 110/01, nem de trdnsito em julga- 
do de aqbo proposta em face da CEF postulando 
o direito a atualizaqbo dos dep6sitos do FGTS 
(principal), nbo se pode reconhecer o direito hs 
diferenqas desta atualizaqbo na indenizaqbo com- 
pensatbria de 40% sobre estes depbsitos (aces- 
sbrio), diante da falta de pressuposto processual. 
Extingue-se a aqbo sem julgamento do m6rito. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso ordina- 
rio, figurando como recorrente JUAREZ AREAL PACHECO e recorrida 
TELEMAR NORTE LESTE S/A. 

Recorre ordinaria e tempestivamente o reclamante, as fls. 59/61, 
inconformado com a r. decisio proferida pela MM. 703 Vara do Trabalho do 
Rio de Janeiro que julgou IMPROCEDENTE o pedido da diferenqa de inde- 
nizaqio compensatoria de 40% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviqo 
decorrente da aplicaqio da Lei Complementar 11012001, entendendo n i o  
ser o empregador responsavel pelo adimplemento das diferenqas por prati- 
cad0 ato juridic0 perfeito ao realizar os depositos mensais do FGTS. 

Sustenta o Autor em suas raz6es recursais que a responsabilidade 
pelo pagamento das diferenqas pleiteadas e do empregador. Argumenta, 
ainda, que, reformada a r. decisio de primeiro grau, devidos serio os ho- 
norarios advocaticios por preenchidos os pressupostos da Lei 5584170. 

Devidamente cientificada e tempestivamente, a re apresentou con- 
tra-razdes, as fls.66171, com preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 
(fls. 68) e argumentando que houve prescriqao, devendo ser mantida a r. 
sentenGa a quo. 

Custas pelo reclamante as fls. 62 
Dispensavel a remessa dos autos ao Ministerio Publico do Trabalho 

diante do que dispde o artigo 85 do Regimento lnterno desta Egregia Corte 



e o teor do Oficio PRT 1VREG. NQ 131/04-GAB de 23 de marqo de 2004. 
E o relatorio. 

VOTO 

Conhecimento 
Presentes os pressupostos intrinsecos e extrinsecos de admissibilidade, 

conheqo do recurso. 

Da Preliminar de llegitimidade Passiva Ad Causam arguida em 
Contra Raz6es 

A recorrida arguiu carbncia de a@, afirmando nao ser parte legiti- 
ma para constar no polo passivo da relaqio juridico-processual. 

Todavia, aplicando-se a teoria da asserq80, verifica-se a pertinhcia 
subjetiva, uma vez que a re-recorrida e indicada pelo autor, ora recorrente, 
como devedor do direito material, sendo suficiente para legitima-lo a res- 
ponder a aq.80. 

Se, de fato, a recorrida e ou n io  responsavel pelo cumprimento da 
obrigaq.Bo pleiteada, e materia a ser analisada no merito da decisao. 

Nesta perspectiva vale destacar que o direito a correqgo monetaria 
das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviqo (de 
responsabilidade da Caixa Econ6mica Federal) e diverso daquele decor- 
rente da projeqgo desta correqio monetaria e juros na indenizaqio com- 
pensatoria supra mencionada (de responsabilidade do empregador), sen- 
do certo que o Tribunal Superior do Trabalho editou recente OrientaqBo 
Jurisprudencial a respeito, a qua1 adotamos: 

OJ nQ 341lSDI-1: 
FGTS. Multa de 40%. Diferen~as decorrentes dos expurgos infla- 
cionarios. Responsabilidade pelo pagamento. 
E de responsabilidade do empregador o pagamento da diferen~a 
da multa de 40% sobre os depdsitos do FGTS, decorrente da atu- 
alizac6o monetlria em face dos expurgos inflaciondrios. 

REJEITO a preliminar 
Da Falta de Pressuposto Processual: Preliminar de Oficio 

0 objeto desta aqio trata de diferenqas devidas de atualizaqio da 
indenizaqgo compensatoria de 40% sobre os depositos para Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviqo - obrigaqio acessoria cujo cumprimento 
depende da efetivaqgo da obrigaq.50 principal, qua1 seja, a atualizaq.60 
monetaria dos depositos da conta vinculada do FGTS decorrente da apli- 
caq.io dos indices dos planos Vergo e Collor I, que deve ser comprovado 
por documentos juntados pelo autor (adesio ao acordo previsto no art. 



40, 1 e 60 da Lei Complementar 110/01, ou trinsito em julgado de aqao 
judicial, no for0 compentente, em face da Caixa EconBmica). A despeito 
de ja termos perfilhado tese diversa, revemos nosso posicionamento ante- 
rior, para interpretar ser relevante para o julgamento da lide a presenqa 
destes pressupostos. 

0 recorrente fez prova de propositura da a@o pertinente em face da 
Caixa EconBmica Federal as fls.14/15 (copia de sentenCa proferida pel0 l0 
Juizado Especial Federal, pagina de internet, www.jfrj .gov. br, acesso em 1 1 / 
7/03). Por6mj n6o trouxe certidao do transit0 em julgado desta decisao, 
ou outro documento apt0 a comprovar o direito A obriga@o principal. 

N6o havendo prova nos autos do direito ao principal, n6o hh como 
apreciar o acess6ri0, pelo que extingo o processo sem julgamento do 
mbrito, nos termos do art. 283 c/c 267, IV, do C6digo de Processo Civil. 

Ante o exposto CONHEGO do recurso ordinhrio interposto pelo 
autor, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 
em contra razbes e reform0 a r. decisao de primeiro grau, para DECRE- 
TAR A EXTINGAO DO PROCESS0 SEM JULGAMENTO DO MERITO, nos 
termos do art. 267, IV, do Codigo de Processo Civil, de aplicaqao subsidia- 
ria ao processo do trabalho. 

A C 0 R D A M os Desembargadores da Quinta Turma doTribunal 
Regional do Trabalho da Primeira RegiBo, por unanimidade, rejeitar a preli- 
minar de ilegitimidade passiva ad causam arguida em contra-razbes e, por 
maioria, acolhendo a preliminar arguida de oficio, reformar a r. decisgo de 
primeiro grau, para decretar a extinqio do processo sem julgamento do merito, 
com fulcro no art. 267, IV, do Codigo de Processo Civil, nos termos do voto do 
Exmo Sr. Desembargador Relator. Vencido o Exmo. Sr. Juiz Convocado 
Marcelo Antero de Carvalho, que entendia pela extinqao do processo com 
julgamento do merito, na forma do art. 269, IV, do Codigo de Processo Civil. 

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2004. 

Desembargadora Tania da Silva Garcia 
Presidente 

Desembargador Agra Belmonte 
Relator 

Ciente: Mhrcio Vieira Alves Faria 
Procurador-Chefe 

Publicado em 13 de dezembro de 2004. 





AGRAVO DE INSTRUMENTO TRT - A1 
PROCESSO: 0061 0-2003-058-01 -01 -9 

A C ~ R D A O  
TERCEIRA TURMA 

GRATUIDADE JUDICIARIA - REQUERIMENTO 
FORMULADO PELA RECLAMADA - POSSIBILIDA- 
DE DE DEFERIMENTO. 0 inciso WIV, do art. 50, 
da Carta Magna, nbo faz qualquer distin~bo acer- 
ca dos destinathrios do beneficio da gratuidade 
judicihria, portanto o empregador poderh estar 
incluido quando provada a insuficii3ncia de recur- 
sos. Assim, Agravo de Instrumento provido para 
destrancar o Recurso Ordinbrio. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instru- 
mento em que sao partes: PIZZARIA OLHAR LTDA. como Agravante e 
LINDOMAR DOS SANTOS MIRANDA como Agravado. 

Insurge-se a agravante contra o r. despacho de fls. 46-v, proferido 
pelo Juizo de primeiro grau, que negou seguimento ao recurso ordinario 
interposto, por deserto. 

A agravante aduz, em sintese, que a decisao denegatoria merece 
reforma por configurar afronta ao principio constitutional que garante o 
direito a justiqa gratuita para aqueles que nao tiverem condiqges de de- 
mandar sem prejuizo de seu sustento, informando sua condiqao de 
hipossufici6ncia econbmica e requerendo a gratuidade de justiqa, inclusi- 
ve anexando, as fls. 46, a correspondente declaraqio de pobreza. 

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de 
instrumento para que seja reformada a decisao denegatoria, garantindo a 
subida do recurso ordinario para seu regular julgamento. 

Documentos juntados as fls. 1 1/47. 
Contraminuta do agravado as fls. 49/50, argiiindo, tambem, o n6o 

conhecimento do recurso ordinario, por intempestivo. 
E o relatorio. 

V O T O  

Conheqo do presente agravo por preenchidos os requisitos de 
admissibilidade. 



No merito, razio assiste a agravante. 
Como se v6 da petiqio de fls. 40145, a recorrente requereu a gratuidade 

de justiqa, fundamentando o seu pedido na Lei 1.060/50. 
Efetivamente, demonstrou a reclamada o seu direito a gratuidade quan- 

do juntou, as fls. 46, a declaraqao de pobreza ( art. 40, da Lei 1.060150). 
E principio basico constitucional o de que todos s io  iguais perante a 

lei. Ademais, o inciso WIV,  do art. 50, da Carta Magna, n i o  faz qualquer 
distinqio acerca dos destinatarios do beneficio da gratuidade judiciaria, 
portanto o empregador podera estar incluido quando provada a insufici- 
6ncia de recursos para este fim. 

Quanto ao pedido formulado pelo agravado, em suas contra-razdes, 
de que o recurso ordinario estaria intempestivo, nao e materia agora cabi- 
vel uma vez que os pressupostos de admissibilidade daquele recurso de- 
verio ser apreciados pelo juizo a quo na ocasiio propria, ou quando subir 
para esta Turma. 

Assim, conheqo e dou provimento ao agravo de instrumento para 
determinar a subida do recurso ordinario a fim de ser apreciado por esta 
E.Turma. 

A C 0 R D A M os Desembargadores da Terceira Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da Primeira Regiio, por maioria, dar provimento ao 
agravo de instrumento para destrancar o recurso ordinario da reclamada, 
permitindo-lhe o regular processamento, vencido o Exmo. Sr. 
Desembargador Fernando Antonio Zorzenon da Silva que o improvia. 

Rio de Janeiro, 4 de outubro de 2004. 

Desembargador Mello Porto 
Presidente e Relator 

Ciente: Mhrcio Vieira Alves Faria 
Procurador-Chefe 

Publicado em 22 de outubro de 2004. 



RECURS0 ORDINARIO TRT - RO 
PROCESSO: 02049- 1999- 241- 01- 00- 7 

A C ~ R D A O  
SEGUNDA TURMA 

IMPOST0 DE RENDA. Deduqao sobre o valor to- 
tal do d6bito. 0 fato gerador do imposto nominado 
no artigo 43, do Cddigo Tributhrio National, 6 a 
aquisi~do da disponibilidade econdmica ou jd- 
dica de renda ou proventos de qualquer nature- 
za, este ljltimo termo, entendido como os acres- 
cimos patrimoniais nao compreendidos no concei- 
to de renda. A retenqao do imposto de renda so- 
mente 6 cabivel a partir do momento em que o 
credit0 do reclamante estiver disponivel, conso- 
ante previsao contida no art. 46, da Lei nQ 8.5411 
92 e no Provimento nQ 01/96, da Corregedoria 
Geral da Justiqa do Trabalho, ou seja, quando do 
efetivo pagamento. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de RECURS0 
ORDINARIO em que sao partes CIA. DE ELETRICIDADE DO RIO DE 
JANElRO - CERJ, como Recorrente, e JOSE CARLOS LOPES DE OLI- 
VEIRA, como Recorrido. 

lrresignada com a r. sentenqa da MM. 13 Vara do Trabalho de Niteroi, 
de fls. 2991308, que julgou procedente em parte o pedido, recorre a recla- 
mada pelas razdes expendidas as fls. 31 01322. 

Renova a recorrente preliminar de incompet6ncia desta Just i~a do 
Trabalho, para apreciar e julgar pedido envolvendo repara~ao de dano 
moral; suscita a prescriqio bienal, ao argument0 de que, tendo o autor 
sido dispensado em 20.6.96, teria o mesmo ate 26.6.98 para exercer o seu 
direito de aS8o e tendo este ingressado com a Reclamatoria em 1999; acen- 
tua que o protest0 judicial n8o e o remedio cabivel para a interrupqio da 
prescriqio no Processo do Trabalho; no merito, sustenta que o poder 
potestativo do empregador de dispensar o empregado, pagando-lhe as 
verbas rescisorias cabiveis, n i o  se configura violaqao a moral e sim extinqgo 
do contrato de trabalho, insistindo que a dispensa do recorrido decorreu 
de justo motivo, no entender da recorrente na epoca, e a correqao da justa 
causa aplicada; aduz que nao existe qualquer prova de que tenha o autor 



sofrido "...desequilibrio psiquico com sentimentos negativos de magoa, 
dor, tristeza e angustia ..."; assevera que por absurda a hipotese de conde- 
naqio, deve esta ser calculada sobre o salario-base; ressalta que quanto a 
publicaqtio em org5o da imprensa, esta se afigura descabida por nao se 
tratar de pessoa pljblica ou de notorio conhecimento e relevGncia publica 
e, ainda, por se cogitar de dispensa procedida e decorrente de procedi- 
mento interno administrativo da recorrente; entende n5o existir respaldo 
legal para a cominaqiio de multa constante da r. decisiio; salienta que tanto 
a cota previdenciaria como o recolhimento do impost0 de renda h5o de 
ser suportados tambem pelo recorrido, conforme normas que os regula- 
mentam; por ultimo, alega que, quanto aos juros, a epoca do pagamento e 
o mes subseqiiente ao vencido, na forma da Lei nQ 8.1 77/91 e, bem ainda, 
n6o havendo que se falar em expediqiio de oficios por nao haver cometido 
qualquer irregularidade. 

Houve o preparo as fls. 323. 
Contra-razdes as fls. 3251346. 
E o relatorio. 

V O T O  

DO CONHECIMENTO 
Da Preliminar de Niio Conhecimento do Recurso Ante Inovagho da Lide 

Argui o recorrido preliminar de nao conhecimento do recurso ordi- 
nario interposto pela reclamada, ao fundamento de que, especificamente 
as fls. 31 7/31 8, inova a lide ao incluir argumentaqdes, fundamentos e 
subterfugios que jamais integraram a sua contestaqiio de fls. 21 51224, numa 
demonstraqZio inequivoca de tentativa de modificaqao da lide. 

A este respeito, e examinando os termos da litiscontestaqio de fls. 
2151224, tem-se que inexiste inovaqho da lide. As colocaqdes feitas pela 
parte nas razdes de recurso (fls. 31 7/31 8) nada mais s io  do que argumen- 
tos ali expendidos, em nada constituindo inovaqio da lide, porquanto tem 
total pertinencia com a materia sustentada na litiscontestaqio. 

Rejeito a preliminar. 
Conheqo do recurso, entendendo que resultaram satisfeitos os pres- 

supostos de admissibilidade. 

Da Preliminar de IncompetQncia desta Justi~a do Trabalho para Apre- 
ciar e Julgar Pedido de Indenizaggo por Dano Moral 

A reclamada-recorrente insiste na preliminar de incompetencia desta 
Justiqa Especializada para apreciaqao do pedido de indenizaqiio por dano 
moral, ao argument0 de que a pretendida reparaqao pecuniaria por alega- 
do dano moral niio seria parcela decorrente do contrato de trabalho. 



0 reclamante pretende a reparaqao do dano moral com base no 
constrangimento a que teria sido submetido ante a imputaqio de pratica 
de ato de improbidade pela reclamada e que n i o  veio a ser constatado 
judicialmente. 

N io  ha duvida de que o dano moral em tela e, em tese, proveniente 
da relaqio de emprego mantida entre as partes. Trata-se, desse modo, de 
conflito entre empregado e empregador a que se aplica a regra geral da 
cornpetencia trabalhista contida no artigo 114 da Constituiqio, conforme 
ja se pronunciou o Excelso STF, in verbis: 

"lndenizaqao por dano moral. Justiqa do trabalho. Competencia. Aqio 
de repara~io de danos decorrentes da imputaqio caluniosa irrogada 
ao trabalhador pelo empregador a pretext0 de justa causa para despe- 
dida e, assim, decorrente da relaqao de trabalho, n io  importando deva 
a controversia ser dirimida a luz do Direito Civil" (STF - RE 238.737-4 
(SP) - Ac. l a  T, 17.1 1.98, Relator Ministro Seplilveda Pertence - in LTr 
62-1 211 620). 

Assim sendo, e competente esta Justiqa do Trabalho para apreciar o 
pedido. 

Preliminar que se rejeita. 

DO MERITO 
Da Prescri~Bo Bienal 

lnsiste a recorrente na ocorrencia da prescriqio bienal, ao argumen- 
to de que tendo o autor sido dispensado em 20.6.96, teria o mesmo ate 
26.6.98 para exercer o seu direito de aqao e tendo este ingressado com a 
Reclamatoria em 1999; acentua que o protest0 judicial nao e o remedio 
cabivel para a interrupqio da prescri~io no Processo do Trabalho. 

A este respeito, tem-se que a notificaqio judicial oposta pelo empre- 
gad0 (fls. 2511 11) interrompeu o prazo prescricional, a teor do inciso Ill do 
artigo 202, do Codigo Civil vigente, incidindo, na especie, o disposto no 
Enunciado nQ 268, do Colendo TST N i o  ha, pois, prescriqio a ser decla- 
rada. Nego provimento. 

Da Reparaqao por Dano Moral 
Sustenta que o poder potestativo do empregador de dispensar o 

empregado, pagando-lhe as verbas rescisorias cabiveis, n io  se configura 
violaqao a moral e sim extinqio do contrato de trabalho, insistindo que a 
dispensa do recorrido decorreu de justo motivo, no entender da recorren- 
te na epoca e a correqio da justa causa aplicada; aduz que n i o  existe 
qualquer prova de que tenha o autor sofrido qualquer "...desequilibrio psi- 



quico com sentimentos negativos de magoa, dor, tristeza e angustia ..."; 
assevera que por absurda a hipotese de condenaqao, deve esta ser calcu- 
lada sobre o salario-base. 

A inicial cogita de reparaqio de dano moral, ao argument0 de ter o 
empregador, ora recorrente, imputando-lhe a pratica de ato de improbidade 
para efeito de dispensa-lo do serviqo, vindo a ser atingido em sua honra e, 
assim, suscetivel de reparaqao, nos termos da lei. 

Inicialmente, cumpre enfatizar que, para que surja a responsabilida- 
de de indenizaqao por dano moral, e necessaria a presenqa dos pressu- 
postos de responsabilidade civil, previstos no artigo 186 do atual Codigo 
Civil Brasileiro, a saber: aqao ou omissao, resultante de culpa ou dolo, rela- 
gao de causalidade entre a aqgo ou omissao e o dano, notadamente o 
dano que teria sido experimentado. 

Na especie destes autos, tem-se que o ato do empregador, ao ace- 
nar com a possibilidade da dispensa do reclamante por justa causa, sob o 
fundamento de ter este praticado ato de improbidade (declarado 
inverossimel judicialmente), a evidGncia, causou-lhe desequilibrio psiquico 
com sentimentos negativos de magoa, dor, tristeza e angustia, atingida, 
assim, a honra do empregado a merecer a reparaqao do dano. E moral o 
dano que denegrir atributos valorativos da pessoa, tais como a sua honra, 
boa fama e reputaqgo, como soi ocorrer na hipotese vertente. 

Afasta-se, por outro lado, a argumentaqio no sentido de que o ato 
patronal de dispensa por justa causa estaria compreendido no direito 
potestativo do empregador. Dito ato patronal nao e absoluto, sofrendo as 
limitaq6es impostas pelo ordenamento juridic0 quando exercido irregular- 
mente. Nego provimento. 

Do Valor da Indenizaqdo 
Alega a recorrente que o valor da indenizaqao por dano moral deve 

ser calculada apenas sobre o salario-base do reclamante. 
N io  Ihe assiste razio. 
Conforme assentado na r. sentenqa, aplicavel, na especie, a indeni- 

zaqao tarifada por interpretaqao analogica do disposto no artigo 478 da 
CLT no valor da ljltima remuneragao percebida e nao sobre o salario-base, 
conforme pretendido pela recorrente. Nego provimento. 

Da Publicidade a Retrata~do pelo Empregador 
Aduz a recorrente que a publicaqao em orgao da imprensa do titulo 

executivo judicial se afigura descabida por nao se tratar de pessoa publica 
ou de notorio conhecimento e relevhcia publica e, ainda, por se cogitar 
de dispensa procedida e decorrente de procedimento interno administrati- 
vo da recorrente. 

Assiste-lhe razao. 



0 pedido de publicidade a retrataqio pela publicaqao do titulo exe- 
cutivo judicial n6o encontra amparo legal, por nao se tratar de pessoa publi- 
ca ou de notorio conhecimento e relevtincia publica, mas sim de dispensa 
precedida e decorrente de procedimento interno administrative da recla- 
mada, n8o se revestindo, assim, de notoriedade ou publicidade. Dou pro- 
vimento. 

Das Astreintes 
A recorrente menciona multa que teria sido cominada na sentenqa 

quando, na realidade, trata-se de astreintes diarias a serem fixadas em sede 
de liquidaqiio de sentenqa ate que o empregador cumpra a obrigaqio de 
fazer, ou seja, dar publicidade a retrataqao. Ora, ante o provimento do ape- 
lo da reclamada no tocante a publicidade a retrataqao pelo empregador, as 
astreintes, via de consequ6ncia, ficam prejudicadas. 

Da Deduqgo de lmposto de Renda e da Atualiza~iio Monetaria 
Demonstra a recorrente, por fim, o seu inconformismo com os des- 

contos de imposto de renda e, bem ainda, quanto aos juros de mora, en- 
tendendo que com relaqio a estes a epoca do pagamento e o m6s sub- 
sequente ao vencimento da obriga~ao. 

Nesse sentido, a r. sentenqa de 19 grau entenderia ser de responsa- 
bilidade exclusiva do empregador os recolhimentos previdenciarios, consi- 
deradas as retenq6es mensais e a legislaqao das epocas proprias. Consi- 
derou, ainda, que a atualizaqao monetaria obedecera ao conceito de m6s 
civil na forma do disposto nos artigos 20 e 30, da Lei nQ 810149. 

Com razio a recorrente. 
Quanto a atualiza~ao monetaria que, equivocadamente constou 

como sendo juros, prevalece o entendimento consubstanciado na Orien- 
taqZio Jurisprudencial da SDI nQ 124, do Colendo TST, verbis: 

"Correqao monetaria. Salario. Art. 459, CLT 0 pagamento dos salari- 
os ate o 50 dia util do m6s subsequente ao vencido n i o  esta sujeito a 
correqio monetaria. Se essa data limite for ultrapassada, incidira o 
indice de correqao monetaria do m6s subsequente ao da prestaqgo 
de serviqos". 

No que concerne as deduq6es fiscais, o fato gerador do imposto 
nominado no artigo 43, do Codigo Tributario Nacional, e a aquisi~ao da 
disponibilidade econdmica ou juridica de renda ou proventos de qualquer 
natureza, este ultimo termo, entendido como os acrescimos patrimoniais 
n io  compreendidos no conceito de renda. A retensgo do imposto de ren- 
da somente e cabivel a partir do momento em que o credit0 do reclamante 



estiver disponivel, consoante previsao contida no art. 46, da Lei nQ 8.541192 
e no Provimento ne 01/96, da Corregedoria Geral da Justiqa do Trabalho, 
ou seja, quando do efetivo pagamento. Deve, pois, ser observado para tal 
efeito o valor total do debito e nao apurando-se m6s a m6s como entendeu 
o MM. Juizo a quo. 

Dou parcial provimento, para que o desconto relativo ao imposto de 
renda se faqa pelo valor total do debito e que para efeito de atualizaqao 
monetaria considerar-se-a o limite do 5Q dia util do m6s subsequente ao 
vencido, nos termos da Orientaqao Jurisprudential ne 124, da SDI-I, do 
Colendo TST. 

Pelo exposto, conheqo do recurso, rejeitadas as preliminares de nao 
conhecimento ante inovaqao da lide e de incompet6ncia absoluta desta Jus- 
tiqa do Trabalho arguidas e, no merito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO 
no tocante a retrataqio pelo empregador, ficando prejudicadas as astreintes 
e para considerar que o indice a ser observado na atualizaqao monetaria 
tera como limite o 5Q dia util do m6s subsequente ao da prestaqgo de servi- 
qos e determinar que a deduqao do imposto de renda se faqa pelo valor total 
do debito, em observ5ncia do disposto no artigo 46, da Lei nQ 8.541192 e no 
Provimento nQ 01 196, da Corregedoria Geral da Justiqa do Trabalho, ressal- 
vado quanto a indenizaqio por dano moral que insuscetivel de tributaqao. 

A C 0 R D A M os Desembargadores da Segunda Turma do Tribu- 
nal Regional do Trabalho da Primeira Regiao, em conclusao de julgamento, 
rejeitar as preliminares de n io  conhecimento do recurso ante inovaqao da 
lide e de incompet6ncia absoluta desta Justiqa do Trabalho argiiidas e, no 
merito, dar provimento parcial ao recurso no tocante a publicidade a retrata- 
q io  pelo empregador, ficando prejudicadas as astreintes e para considerar 
que o indice a ser observado na atualizaqgo monetaria tera como limite o 5Q 
dia util do m6s subseqiiente ao da prestaqao de serviqos e determinar que a 
dedu~ao do imposto de renda se faqa pelo valor total do debito, em obser- 
v5ncia do disposto no artigo 46, da Lei nQ 8.541192 e no Provimento ne 011 
96, da Corregedoria Geral da Justiqa do Trabalho ressalvado, quanto a inde- 
nizaqao por dano moral que insuceptivel de tributaqio. 

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2004. 

Desembargador Paulo Roberto Capanema 
Presidente e Relator 

Ciente: Marcio Vieira Alves Faria 
Procurador-Chefe 

Publicado em 26 de novembro de 2004. 



RECURS0 ORDINARIO TRT - RO 
PROCESSO: 1978-2002-205-01 -00-1 

A C ~ R D A O  
NONA TURMA 

RECURS0 ORDINARIO - 0 s  servi~os que decor- 
rem precipuamente da existbncia da empresa, 
entidade ou estabelecimento, sendo indispensb 
veis a realizaqdo de seus fins normais, acarretam 
a existbncia de vinculo empregaticio, ndo poden- 
do ser rotulados de autanomos. 0s  hospitais ndo 
podem funcionar sem medicos, os quais prestam 
serviqos continuamente e permanentemente, sen- 
do que o hospital n8o abre m8o do poder de dire- 
qBo do trabalho dos medicos, administrando-os, 
fixando a escala de plantbes, estabelecendo 
convQnios para atendimento pela equipe e ditan- 
do normas, logo, estes medicos sBo empregados 
nos termos do artigo 30, da CLT. Recurso 
improvido. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Ordinario, em 
que sao partes: CENTRO HOSPITALAR 25 DE AGOSTO (COTEFIL SIA), 
como Recorrente, e VANESSA SENA CORREIA LIMA, como Recorrido. 

A MM. 5a VTIDuque de Caxias, atraves da r. senten~a de fls.1771184, 
julgou procedente, em parte, o pedido. 

Embargos de declaraqso opostos pelo reclamado, as fls.185/186, os 
quais foram providos as fls. 18811 89. 

Inconformado, recorre ordinariamente o reclamado, as fls.191/205, 
insurgindo-se contra o reconhecimento do vinculo empregaticio entre as 
partes, sustentando que ausentes os requisitos elencados no artigo 30, da 
CLT Caso mantida a declaraqao de vinculo de emprego entre as partes, 
insurge-se contra os seguintes titulos: 

1) pagamento da multa do artigo 477, 5 80, da CLT, afirmando 
que tal multa so tem cabimento nas hipoteses de dissoluqBo contratual 
de uma rela~ao de emprego (pre-existente), e onde tambem niio haja 
dljvidas em relaqao a modalidade de sua extinqao; 
2) adicional de insalubridade, sustentando que tal adicional e devi- 
do de acordo com o tempo de exposiqao ao agente insalutifero, re- 
querendo, assim, seja reduzida a condena~io com incidencia do 



adicional em apenas 15% do que seria devido se houvesse presta- 
q io  diaria de serviqos pela autora; 
3) indeniza~do por litigancia de ma-f6, alegando que, em ne- 
nhum momento, alterou a verdade dos fatos, nao vislumbrando a 
litig6ncia de ma-fe. 
Deposito e custas as fls.1921193 e 21 0. 
Contra-razbes as fls. 2141222, tempestivas e com preliminar de ngo 

conhecimento do recurso, por deserto. 
E o relatorio. 

V O T O  

DA PRELlMlNAR DE DESERSAO, A R G ~ ~ I D A  PELA RECORRIDA 
Rejeito, vez que as custas foram devidamente pagas as fls. 193, nos 

termos do § 10, do artigo 789, da CLT 
Nestes termos, conheqo do Recurso Ordinario, por preenchidos os 

pressupostos de admissibilidade. 

M ~ R I T O  
Da Rela~ao de Trabalho 

Nego provimento. 
Com efeito, o context0 probatorio dos autos realmente favorece a 

reclamante quanto a existencia da relaqio de emprego. 
Ressalte-se que o contrato de trabalho e um contrato realidade e 

sua base encontra-se em fatos reais, importando, t i o  somente, prestaqio 
do labor em carater pessoal, continuo e sob subordinaqao juridica e eco- 
ndmica e que a prestaqao dos serviqos tenha o escopo de atingir os obje- 
tivos empresariais. No Direito do Trabalho busca-se a realidade contratual, 
como dito, no terreno dos fatos, pelo principio da primazia da realidade, 
como assevera o mestre PIa Rodrigues. 

Ora, na medida que se contrata um medico para dar andamento aos 
serviqos de urn hospital e certo que a prestaqgo era essencial a finalidade 
do empreendimento. 

E oportuna, na hipotese, a transcriqao das ementas abaixo, verbis: 

"Medico-Relaqgo de emprego-E public0 e notorio que os hospitais 
de um mod0 nao registram empregados e os medicos, necessitando 
de emprego, assinam documentos que sao exigidos para quita~go 
dos salarios mensais. 0 s  serviqos que decorrem precipuamente da 
existencia da empresa, entidade ou estabelecimento, sendo indis- 
pensaveis a realizaqio de seus fins normais, acarretam a existencia 
de vinculo empregaticio, nao podendo ser rotulados de "eventuais" 



ou de autbnomos. 0 s  hospitais n i o  podem funcionar sem medicos, 
os quais prestam serviqos continuamente e permanentemente, sao 
empregados ainda que recebam "honorarios". (art. 30, CLT).(TRT 2g 
Regiao - Acordao 43 T. 5.1 73/82 - 100582) in LTr nQ 47-3/83 - fls. 339) 

"Relaqao de emprego. Medico. Hospital. Se o hospital n5o abre ma0 
do poder de direqio do trabalho dos medicos componentes de uma 
equipe, administrando-os e dispensando quando Ihe aprouver, fixan- 
do a escala de plantbes, estabelecendo conv6nios para atendimento 
pela equipe e ditando normas, ate, para a forma de atuaqtio profissi- 
onal, afastada fica a possibilidade de cogitar-se de trabalho autbno- 
mo, que se caracteriza pela aus6ncia de subordinaqgo. Recurso do 
empregador desprovido para manter-se o reconhecimento da rela- 
qao de emprego." (Ac.TRT 33 Regiao, 13 Turma (RO 3933/87), Rel, 
Juiz Manoel Mendes de Freitas, DJIMG de 11.03.88, pag.62, in "Di- 
cionario de Decisbes Trabalhistas", B. C. Bonfim, 223 edi~ao) 

Na hipotese dos autos, restou evidenciado o vinculo empregaticio 
entre as partes, nos termos do art. 3e Consolidado, atraves do conjunto 
probatorio. 

Conforme a doutrina e remanqosa Jurisprud6ncia, o principio da pri- 
mazia da realidade confirma que o contrato de trabalho se forma indepen- 
dentemente e ate contra a vontade das partes, sendo oportuna, na hipote- 
se, a transcriqio do aresto abaixo: 

" 0  contrato de trabalho e um contrato realidade sua base encontra- 
se em fatos reais, importando t5o somente prestaqgo do labor em carater 
pessoal, continuo e sob subordinaqao juridica e econbmica e que a pres- 
taqiio dos serviqos tenha o escopo de atingir os objetivos empresariais." 
(Ac. TRT 33 Reg., 23 T. (RO 7273/89), Rel. Juiz Julio Bernardo do Carmo, 
DJIMG) 

Sendo assim, mantenho a declaraqio de exist6ncia de vinculo 
empregaticio entre as partes, e demais verbas deferidas, ressaltando-se que 
corolario natural do reconhecimento do vinculo empregaticio, sao os refle- 
xos dai advindos. 

Da Multa do Artigo 477 da CLT 
Nego provimento. 
A controversia estabelecida em torno da relaqgo de emprego n i o  

isenta o empregador da referida clausula penal. lsso porque o dispositivo 
em tela n i o  contem essa exceqio, limitando-se a tornar a multa indevida 
apenas quando o trabalhador, comprovadamente, der causa a mora. 

Ressalte-se que nao cabe ao interprete negar a lei, decidir o contrario 



do que ela estabelece, pois o papel da jurisprudencia e o aperfeiqoamento 
do direito, e o reconhecimento do que ja existe. 

E, segundo Carlos Maximiliano, em sua classica obra Hermeneutics 
e Aplicaqao do Direito, "as exceqdes e que se nao deixam ao arbitrio do 
interprete; devem ser expressas e, ainda assim, compreendidas e aplica- 
das estritamente" (9a ed., p. 81 .). 

Na hipotese do 9 80, do art. 477, a unica exceqao para que o empre- 
gador se isente da multa e que o trabalhador, frise-se, comprovadamente, 
da causa a mora. 

Do Adicional de lnsalubridade 
Nego provimento. 
Aplica-se, a hipotese, o Enunciado 47, do TST, verbis: 
"lnsalubridade (Intermitencia) - 0 trabalho executado, em carater in- 

termitente, em condiqdes insalubres, n io  afasta, so por essa circunst6ncia, 
o direito a percepqao do respectivo adicional." 

Devido, pois, o adicional em tela. 

Da IndenizaqBo por Litigancia de M6-f6 
Dou provimento. 
Aplica-se a litiggncia de ma-fe quando a parte praticar algum ato que se 

enquadre nas hipoteses do artigo 17 do CPC, como in casu, o que n io  foi a 
hipotese dos autos. A fala da preposta nao trouxe prejuizos ao processo. 

Pelo exposto, REJEITO A PRELlMlNAR DE DESERCAO, E, NO MERI- 
TO, DOU PROVIMENTO PARCIAL A 0  RECURS0 DO REU, na forma da 
fundamentagio supra. 

A C 0 R D A M os Desembargadores que compdem a Nona Turma 
do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiio, por unanimidade, re- 
jeitar a preliminar argijida e, no merito, por maioria, dar parcial provimento ao 
recurso para excluir da condenaqio a indeniza@o de ma-fe. 

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2005. 

Desembargador Jose Leopoldo Felix de Souza 
Presidente e Relator 

Ciente: M6rcio Vieira Alves Faria 
Procurador-Chefe 

Publicado em 21 de fevereiro de 2005. 



ACAO RESCIS~RIA TRT - AR 359101 

A C ~ R D W O  
S.E.D.I. 

PROCESSO DO TRABALHO E PROCESSO 
CIVIL. AQAO RESCIS~RIA. VIOLACAO DE LI- 
TERAL DISPOSISAO DE LEI CONFIGURADA. 
N l o  cabe ao julgador, no Estado de direito, 
dizer se a lei atende ou nao atende aos "ideais 
de just i~a" na sua vislo; ele pode considerh- 
la inconstitucional e negar-lhe vigencia, ou 
omissa e suprimir esse defeito, porem redigir 
um discurso como um ente politico estatal nao 
Ihe compete - faltaria isenqlo e independen- 
cia para julgar depois disso. Assim, a decisao 
rescindenda que, em razlo de figurar no p61o 
passivo da rec lama~ lo  uma ins t i tu i~ lo  finan- 
ceira, determina que os juros de mora inci- 
dentes sobre o credit0 trabalhista devem ser 
os mesmos cobrados pelo Banco-Reclamado 
no cheque especial, viola frontalmente o arti- 
go 39, da Lei nQ 8.177191, devendo, pois, ser 
rescindida. A ~ l o  rescisdria julgada procedente. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agio Rescisoria nQ TRT 
- AR - 359101, em que figuram como Autor BANCO DO BRASIL SIA. 
e como Reu WALDIR DE OLlVElRA ALBERTO. 

R E L A T ~ R I O  
Adoto, na forma regimental, o Relatorio do MM. Desembargador por 

sorteio, verbis: 
"Cuida-se de agio rescisoria, intentada para o fim de desconstituir a 

decisio da MM. 189 VT do Rio de Janeiro, fls. 09/20, proferida no julgamen- 
to da Reclamagio Trabalhista proposta pelo ora demandado. 

Pretensio contestada as fls. 12311 35. Processo regular. Partes legiti- 
mas e bem representadas. 

A sentenga objeto da demanda transitou em julgado, em 20 de junho 
de 2000, conforme certidio de fls. 22. 

Agio proposta em tempo Ijtil, antes da flu6ncia do prazo decadencial. 
Por fim, invoca o autor ter havido violaqio a literal disposiggo da Lei 

8.1 77/92, pois a decisio rescindenda determinou que os juros moratorios 



fossem calculados consoante os juros de mercado utilizados nas opera- 
cjbes de cheque especial do autor. 

Despacho deste Relator, as fls. 950, determinando o envio dos au- 
tos ao Ministerio Pljblico para emissiio de Parecer. 

Parecer da douta Procuradoria, as fls. 9571958, da lavra da Dra. Aida 
Glanz, pela procedGncia do pedido". 

E o Relatorio. 

V O T O  

FUNDAMENTA~AO 
0 Autor diz que a r. sentencja de fls. 55 usque 66 deve ser rescindi- 

da porque criou fundamento contra legem, para o que chamou de 
"metodologia a ser utilizada na contagem dos juros", em flagrante violaqao 
do artigo 39, da Lei nQ 8.1 77, de 1991. 

Extraio da r. decisao atacada o seguinte: 

"DA METODOLOGIA A SER UTlLlZADA NA CONTAGEM DOS JUROS 
Com relacjgo a aplicacjEio dos juros moratorios e precis0 observar- 

se algumas peculiaridades especificas para a hipotese sub examine, ja 
que a Lei no. 8.1 77/91, em seu artigo 39, ja n i o  atende os ideais de Justiqa 
tZio preconizados hodiernamente. 

Para uma melhor elucidacjgo do thema sub examine, passo a trans- 
crever o nuper-mencionado texto legal, a saber: 

'Art. 39 - 0 s  debitos trabalhistas de qualquer natureza, quando nso 
satisfeitos pelo empregador nas epocas proprias assim definidas em 
lei, acordo ou convenq50 coletiva, sentenqa normativa ou clausula 
contratual sofrerao juros de mora equivalente a TRD acumulada no 
period0 compreendido entre a data de vencimento da obrigaqgo e o 
seu efetivo pagamento'. 
Em se tratando de instituiqiio financeira, n i o  se deve interpretar lite- 
ralmente a norma nuper-mencionada, posto que a aplicacjio sim- 
ples, literal ou gramatical do referido texto legal acabaria por levar a 
uma injusticja social. Ora, a execucjiio e o epilog0 do procedimento, 
onde se deve realizar uma efetiva reparacjgo do dano causado, dan- 
do-se real e concreto cumprimento a promessa constitucional. 
Com efeito, na aplicacjao da norma deve o Juiz se valer do disposto 
no artigo 50, da LICC, do artigo 80, da CLT, e do artigo 50, da Supre- 
ma Carta Politics. Assim, n i o  me parece razoavel que um cidadao 
quando vai ao banco pedir um emprestimo pague de juros o equiva- 
lente a 12% (doze por cento), enquanto esse mesmo cidadao ao 



cobrar o que Ihe e devido, de natureza alimentar, receba pela via judi- 
cial, depois de uma verdadeira via crucis, com juros muito inferiores 
aqueles que compde a dura realidade da vida. A realidade do pro- 
cesso deve ser a real e n io  a virtual". 

E prossegue, o juiz de 1Q grau, doutrinando: 
"A metodologia da aplicaqio dos juros nos debitos trabalhistas esta- 
belecida pelo citado artigo 39, da Lei nQ 8.1 77/91 el a toda evidbncia, 
insuficiente, injusta e irreal, posto que os juros de mora previstos no 
caput e os juros de um por cento ao mbs, aplicados pro rata die, 
previstos no paragrafo primeiro, n i o  compensam nem restituem o 
poder aquisitivo do credito alimentar defasado pela longa duraqao 
do processo. N i o  precisa ser especialista em matematica avanqada 
para verificar acerto de tal exposiqao. 
N5o faz sentido o Brasil, mhxime as instituiqdes financeiras como a 
que ora se apresenta, cobrar maior a taxa de juros do mundo para 
tomar o dinheiro el paradoxalmente, na hora de pagar o que deve 
querer se utilizar da menor taxa de juros. Ora, para cobrar usa a taxa 
de pais subdesenvolvido, para pagar quer se valer de taxa de pais de- 
senvolvido??? Este paradox0 esbarra na propria Constituiqao Federal. 
Tem-se, portanto, que da re ha ser cobrada na atualizaqao da moe- 
da, os juros cobrados por ela mesma no cheque especial, cujos 
valores sera0 apurados perante a propria instituiqao de credito, sob 
pena de arbitramento. 
E de bom alvitre dizer que esta tese e a adotada pela Egregia 3a Tur- 
ma, do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Regiao, tendo sido Rela- 
tor o festejado jurista AntBnio Alvares da Silva, cuja ementa do acor- 
d i o  que foi publicado na Revista LTr 60-0911246, vol. 60, ne 9, passo 
a transcrever, expressis verbis: 

"0s juros, como meio de recomposiqao do credito trabalhista sao 
'agregados da sentenqa' (Pontes de Miranda), dela constando inde- 
pendentemente de menqio das partes ou do Juiz. Se o juros do art. 
39, da Lei nQ 8.177191, sao reconhecidamente insuficientes e n5o re- 
compdem o credito alimentar ngo pago na epoca devida, pode e 
deve o interprete recorrer a outros meios compensatorios ja que n8o 
so a falta, mas tambem a insuficibncia disposiqbes legais, autorizam 
o emprego dos principios integradores contidos no art. 8Q da CLT. A 
aplicaqao de taxa de juros praticada nos cheques especiais ao credi- 
to trabalhista e feita em nome do principio da isonomia pois os juros 
que o empregador, principalmente as instituiqdes de credito, cobram 
de seus clientes nao e o mesmo que pagam a seus empregados 



dispensados, quando devedores de credito alimentar constitutional- 
mente garantido. 0 empregado enquanto cidadao, paga juros mui- 
to maiores do que os que recebe, quando credor de salarios e inde- 
nizaqio trabalhista, cumprindo ao interprete suprir esta iniquidade. 
Se 'todos sao iguais perante a lei sem distinqio de qualquer nature- 
za' - art. 10 da CF - tem o interprete a obrigaqao de remover os 
obstaculos que impedem a aplicaqio do principio as relaqdes de tra- 
balho, principalmente numa epoca de desemprego e dificuldade 
econbmica, onde a mora do credito alimentar significa privar o traba- 
lhador dos meios necessarios a subsistencia digna. Se a igualdade 
e a essencia da Justiqa e a generalidade, a sua forma (Gustav Rad- 
bruch), nao se pode falar em igualdade onde o trabalhador paga 
juros maiores do que recebe bem muito menos de generalidade quan- 
do, dentro da mesma empresa, o empregador estabelece vantagem 
a favor de seu credito, em prejuizo do credito do empregado." 

0 empregador nao pode ser eternamente premiado. Este prefere 
as aqdes judiciais para acertar seus debitos trabalhistas porque, alem da 
quita~io definitiva, pode fazer acordo vantajoso, diminuindo o que legal- 
mente teria de pagar. 0 que nao ocorrera. Se nao ha acordo, prossegue 
tambem vantajosamente na demanda, pois a reposiqao do valor do credito 
trabalhista previsto no artigo 39, da Lei nQ 8.1 77/91 e muito menor do que 
as vantagens econbmicas que obtem empregando a quantia que deveria 
pagar em sua atividade econbmica. 0 que tambem nao ocorrera. Dai por- 
que para as instituiqdes financeiras dever na Justiqa (qualquer delas) e um 
grande negocio. Lembro todavia, que o Judiciario nao e bolsa de negoci- 
os, portanto, nao permito a~des como estas. Razao pela qua1 a condena- 
qao e feita de forma igualitaria. Devendo, assim, a reclamada pagar os 
mesmos juros que cobra". 

Sua Excelencia fez do ato jurisdicional uma tribuna para protestar 
contra o sistema legal - qu i~a  contra o que se entende pacificado na seara 
financeira - todavia a sua tese choca-se com dispositivo legal. 0 artigo 39, 
da Lei ng 8.177, de 1Q13191, dispde que: 

"0s debitos trabalhistas de qualquer natureza, quando nao satisfei- 
tos pelo empregador nas epocas proprias assim definidas em lei, acor- 
do ou convenqao coletiva, senten~a normativa ou clausula contratual 
sofrerao juros de mora equivalentes a TRD acumulada no period0 
compreendido entre a data de vencimento da obriga~ao e o seu efe- 
tivo pagamento. 
919 - Aos debitos trabalhistas constantes de condenaqio pela Justi- 
qa do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatoria 



trabalhista, quando n i o  cumpridos nas condiqdes homologadas ou 
constantes do termo de conciliac;io, serao acrescidos, nos juros de 
mora previstos no caput, juros de um por cento ao mbs, contados 
do ajuizamento da reclamatoria e aplicados pro rata die, ainda que 
n i o  explicitados na sentenqa ou termo de conciliaqio. 
9 20 - Na hipotese de a data de vencimento das obrigaqdes de que 
trata este artigo ser anterior a 10 de fevereiro de 1991, os juros de 
mora serio calculados pela composiqio entre a variaqio acumulada 
do BTN Fiscal no periodo compreendido entre a data de vencimento 
da obrigaqio e 31 janeiro de 1991, e a TRD acumulada entre 10 de 
fevereiro de 1991 e seu efetivo pagamento". 

N i o  cabe ao julgador, no Estado de direito, dizer se a lei atende ou 
nao atende aos "ideais de justiqa" na sua visao; ele pode considera-la 
inconstitucional e negar-lhe vigbncia, ou omissa e suprimir esse defeito, 
porem redigir um discurso como um ente politico estatal n i o  Ihe compete 
- faltaria isenqio e independbncia para julgar depois disso. 

No caso dos autos, Sua Excelbncia utilizou-se dos artigos 50, da LICC, 
80 da CLT e 50, caput, da Constituiqio Federal para dizer que "nao me 
parece razoavel que urn cidadao quando vai ao banco pedir um empresti- 
mo pague juros o equivalente a 12% (doze por cento), enquanto esse mes- 
rno cidadao ao cobrar o que Ihe e devido, de natureza alimentar, receba 
pela via judicial, depois de uma verdadeira via crucis, corn juros muito 
inferiores aqueles que compde a dura realidade da vida". 

A ser provavel admitir-se que o julgador ignore a lei (porque para ele 
determinada norma legal e imposta eis que ultrapassada), seria possivel 
tambem ao juiz condenar um empregador a morte ao pagar ao trabalha- 
dor um salario minimo "de fome" ... 

Da r. sentenqa sob censura rejeito ainda o seguinte texto, a toda 
evidQncia desenvolvida a partir de decisao de juiz do TRT da 3a Regiio: 

"A metodologia da aplicaqao dos juros nos debitos trabalhistas 
estabelecida pelo citado artigo 39, da Lei nQ 8.177191 e, a toda evi- 
dhcia, insuficiente, injusta e irreal, posto que os juros de mora pre- 
vistos no caput e os juros de um por cento ao mbs, aplicados pro 
rata die, previstos no paragrafo primeiro, n i o  compensam nem res- 
tituem o poder aquisitivo do credit0 alimentar defasado pela longa 
duraqio do processo. Nao precisa ser especialista em matematica 
avanqada para verificar acerto de tal exposi~io. 
Nao faz sentido o Brasil, mkime as instituiqdes financeiras como a 
que ora se apresenta, cobrar maior taxa de juros do mundo para 
tomar o dinheiro el paradoxalmente, na hora de pagar o que deve 



querer se utilizar da menor taxa de juros. Ora, para cobrar usa a taxa 
de pais subdesenvolvido, para pagar quer se valer de taxa de pais de- 
senvolvido??? Este paradox0 esbarra na propria Constituiqao Federal. 
Tern-se, portanto, que da re ha ser cobrada, na atualizaqgo da moeda, 
os juros cobrados por ela mesma no cheque especial, cujos valores 
sera0 apurados perante a propria instituiqio de credito, sob pena de 
arbitramento". 

Neste ponto fica flagrante o deliberado intuit0 do juiz de violar a Lei 
ne 8.177191 - mais precisamente o artigo 39 e seus paragrafos. 

Quando o Estado outorga ao juiz o poder inerente a sua soberania 
de interpretar a lei e fazer justiqa, tal n i o  Ihe e concedido sem restriq6es ou 
limites. Ha de haver criterios historico-Iogico-juridicos de investigar a alma 
da lei, senio sera o caos na sociedade em face dos abusos de poder ou 
desvio de finalidade da norma legal, por aqio ou omissao do juiz. 

Andou bem, portanto, a douta Procuradoria Regional do Trabalho 
em seu Parecer de fls. 957-958 (50 vol.) ao destacar que: 

"Embora possa parecer justa a decisao do nobre magistrado quanto 
aos juros aplicaveis, nao admite a lei aplicaqgo t i o  elastica ou mesmo 
interpretaqao por eqiiidade, pois e ela expressa quanto a formula do 
calculo de juros, devendo o julgador aplicar os criterios nela estabe- 
lecidos, ainda que doutrinariamente possa influir no sentido da alte- 
ra~i5o de lei que niio mais se ajuste a realidade. 
Verifica-se a fl. 14 (10 vol) que criou o MM. Juizo de 10 grau distinqao 
no que tange as instituiq6es financeiras, sob o argument0 de que a 
aplicaqao do art. 39, da Lei 81 77/91 'acabaria por levar a uma injusti- 
$a social', tachando-a de 'insuficiente, injusta e irreal'. Cita julgado da 
33 Turma do TRT 39 R., rel. Antdnio ~lvares da Silva sustentando a 
mesma tese. 
Em verdade, e cediqo que os juros cobrados pelas instituiq6es banca- 
rias s5o extorsivos e que o devedor e, na pratica, lesado portal cobran- 
$a excessiva. Contudo, tal fundamento sociologico ou econ6mico n8o 
e bastante para afastar a aplicaqao da lei de forma isondmica para to- 
dos os seus destinatorios, sob pena de criar o interprete distinqio onde 
nao distinguiu o proprio legislador. 
Conforme preleciona Norberto Bobbio, 'ao prolatar o juizo de equida- 
de, o juiz se configura como fonte de direito, mas n8o como fonte 
principal, mas apenas como fonte subordinada, porque ele pode emitir 
urn tal juizo somente se e na medida em que e autorizado pela lei e, de 
qualquer maneira, nunca em contraste com as disposi~bes da lei"'. 
Assim, pedindo venia ao preclaro Relator, dele divirjo para garantir a 



isenqio e equidistgncia do Poder Judiciario dos atos de carater socio-po- 
litico dos Poderes Executivo e Legislativo. 

CONCLUSAO 
Destarte, julgo procedente, em parte, a a@o rescisoria e rescind0 a r. 

sentenqa de fls. 55-66 (1 '2 vol.) no que concerne a "metodologia a ser utiliza- 
da na contagem dos juros" e reflexos, e, em novo julgamento, determino que 
o direito trabalhista apurado devera incidir juros moratorios na forma do dis- 
posto no artigo 39 e seus paragrafos da Lei nQ 8.177, de 1Q/3/91. 

Custas de R$ 20,OO (vinte reais) pelo Reu. 
E o meu voto. 

A C 0 R D A M os Desembargadores que comp6em a Seqgo Espe- 
cializada em Dissidios lndividuais do Tribunal Regional do Trabalho da Pri- 
meira Regiao, por maioria, rejeitar a preliminar arguida pelo Reu e, no merito, 
julgar procedente em parte a a ~ a o  rescisoria para rescindir a r. sentenqa de 
fls. 55-66 no que concerne a metodologia a ser utilizada na contagem dos 
juros e reflexos, e, em novo julgamento, determinar que sobre o direito traba- 
lhista apurado devera incidir juros moratorios na forma do disposto no artigo 
39 e seus paragrafos da Lei nQ 8.1 77, de 1 Q/3/1991, nos termos do voto do 
Exmo. Desembargador Revisor - que redigira o acordao - vencidos os Exmos. 
Srs. Desembargadores Relator e WANDERLEY VALLADARES GASPAR que 
julgavam improcedente a a~ao .  Ausentou-se, momentaneamente, o Exmo. 
Sr. Desembargador EDILSON GONGALVES. Custas, pelo Reu, de R$ 20,OO 
(vinte reais), calculadas sobre o valor atribuido a causa de R$ 1.000,OO (um 
mil reais). 

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2004. 

Desembargador Luiz Carlos Teixeira Bomfim 
Presidente 

Desem bargador Aloysio Santos 
Redator Designado 

Ciente: Mhrcio Vieira Alves Faria 
Procurador-Chefe 

Publicado em 26 de novembro de 2004. 



AGAO RESCIS~RIA TRT - AR 48/00 

1) Niio se pode interpretar apenas literalmente 
o disposto no art. 485, do CPC, quanto & ah- 
sbo & sentenqa de m6rit0, admitindo a melhor 
doutrina e jurisprudgncia interpretaqbes acer- 
ca da mens legislatoris, sob pena de se per- 
mitir que direitos processuais das partes, 
porventura lesados por atos do 6rgiio julgador, 
fiquem ao desamparo da lei, sem qualquer 
meio que possibilite sua repara~iio. 
II) A teor do contido no artigo 469, do CPC, 
apenas o dispositivo do decisum 6 que transi- 
ta em julgado. Niio hh pois, in casu, que se 
falar em ocorrQncia de coisa julgada material, 
vez que houve apreciaqiio incidenter tantum 
de prejudicial de merito, apreciaqiio essa que 
niio integrou o dispositivo da sentenGa, haja 
vista que o primeiro feito foi extinto sem julga- 
mento de merito. 
Procede, pois, o iudicium rescindens, deven- 
do, assim, passar-se a analise do iudicium resci- 
sorium, expedindo-se, entiio, julgamento quan- 
to condena~iio n8o apreciada, sendo caso 
de se negar provimento ao Recurso Ordina- 
rio, cujo acordiio foi rescindido, restabelecen- 
do-se, em consequQncia, a condena~Zio im- 
posta a ora Re na sentenqa prolatada na Re- 
clamatoria originaria. 
Rejeitados a preliminar e o requerimento de 
apl ica~i io de multa ao Autor suscitados, res- 
pectivamente, pelo Ministbrio Pllblico do Tra- 
balho e pela R6 el no m6rit0, julgado proce- 
dente o pedido rescis6rio. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGAO RESCIS~RIA, 
sendo Autor, NILSON RAMIRO RElS e Re, ENERGOPLAN CON- 
SULTORlA PROJETOS E ASSESSORIA LTDA. 

Pretende o Autor rescindir o v. acordao proferido pela E. 23 Turma 
deste Tribunal (TRT - RO nQ 13.461/96), no qua1 foi dado provimento ao 



Recurso Ordinario, interposto pela ora Re, reformando-se, assim, a senten- 
qa prolatada pela MM. 343 JCJ do Rio de Janeiro (Processo RT nQ 1.775195). 

Argui, em pro1 da Rescisoria, a ocorr6ncia de violaqao literal a dispo- 
sitivo de lei, na medida em que teriam restado inobservadas as normas dos 
artigos 267, V, e 268, ambos do CPC. 

lnforma que prop8s Reclamatoria autuada sob o nQ 984193 e distri- 
buida a MM. 223 JCJIRJ, aqao essa que foi extinta, sem julgamento de 
merito, com fulcro no artigo 267, VI, do CPC. 

Afirma que ajuizou nova Reclamaqao Trabalhista, que foi distribuida 
para a MM. 343 JCJ do Rio de Janeiro, recebendo o nQ 1.775195. 

Registra que, em primeiro grau de jurisdiqao, a supracitada aqao foi 
julgada procedente, em parte, com a rejeiqao da preliminar de carencia de 
aqao do Reclamante argiiida pela ora Re. 

Sustenta que o douto Juizo da MM. 343 JCJIRJ deferiu o pagamento 
das seguintes verbas: aviso previo, multa do art. 477, § 8, da CLT, salarios 
retidos, alem de outros direitos trabalhistas personalissimos assegurados 1 ao obreiro. 

I Alega que a ora Re interp8s Recurso Ordinario (TRT - RO 13.461/96), 
tornando a suscitar as mesmas alegaqdes aduzidas na contestaqao, den- 
tre elas a preliminar de car6ncia do direito de a@o, que foi acolhida, para, 
reformando-se a sentenqa, declarar-se extinto o feito, sem apreciaqao 
meritoria. 

Assevera que, tendo o primeiro process0 sido extinto sem julgamen- 

~ to do merito, a natureza juridica daquela decisao e apenas formal e 
terminativa. 

I Defende que o entendimento adotado pela Egregia 23 Turma deste 
Tribunal, na analise do apelo patronal, contraria o disposto no CPC (arti- 
gos 267, V e 268), uma vez que a decisao proferida na primeira reclamatoria 
foi de extinqio, sem julgamento de merito, logo se operou, tao-somente, a 
coisa julgada formal, nao tendo esta alcance para aniquilar o direito mate- 
rial do Autor, tendo ocorrido, por isso, violaqao a literal disposiqio de lei. 

I Contestaqao da Re, as fls. 1391140, sustentando a improced6ncia da 
Aqio Rescisoria, sob o argument0 de que o acordao rescindendo se estri- 
ba nas normas dos artigos 836, da CLT, e 471, do CPC. 

0 Autor apresentou replica, as fls. 14911 51, reportando-se as assertivas 
da inicial da Agio Rescisoria. 

Sem outras provas, alem daquelas ja acostadas aos autos, foram in- 
timadas as partes a produzir razdes finais, vindo as do Autor, as fls. 159, e 
as da Re, as fls. 1601161, requerendo a aplicaqao de multa pecuniaria ao 
Autor em favor da empresa, ora Re. 

Parecer do Ministerio Pliblico do Trabalho, as fls. 16311 66, da lavra do 
I. Procurador, Dr. Carlos Alberto Dantas da Fonseca C. Couto, argijindo 

I 



preliminar de impossibilidade juridica do pedido e, caso ultrapassada a pre- 
liminar suscitada, opina, no merito, pela improcedbncia do pedido. 

V O T O  

PRELlMlNAR DE IMPOSSIBILIDADE JUR~DICA DO PEDIDO, 
A R G ~ ~ I D A  PEL0 MINISTERIO P ~ ~ B L I C O  DO TRABALHO 

De se rejeitar. 
Defende o llustre Representante do Parquet que o acordao 

rescindendo, ao proclamar a existencia de coisa julgada, declarou extinta a 
aqao, sem aprecia~ao meritoria, o que tornaria incabivel o corte rescisorio, 
ex vi do teor do artigo 485, do CPC. 

Data venia do entendimento esposado no Parecer do Ministerio Publi- 
co do Trabalho, como mesmo admite a douta Procuradoria, a materia sub 
examine e de natureza nitidamente controvertida. 

No particular, no magisterio de Manoel Antonio Teixeira Filho, in A 
Senten~a no Processo do Trabalho, 2a ediqio, Editora LTr, Sao Paulo, 1996, 
pag. 16111 62, e 269, tem-se, in verbis: 

"A coisa julgada material, segundo a lei, e a eficacia, que torna imuta- 
vel e indiscutivel a sentenqa, n io  mais sujeita a recurso, inclusive, extraor- 
dinario (CPC, art. 467). A res iudicata nao e, portanto, efeito, mas qualida- 
de da sentenqa (ou do acordao). A coisa julgada formal e a que se consti- 
tui nos autos, n i o  se irradiando para alem deles. Em rigor, essa expressao 
contem manifesta impropriedade tecnica, pois nos casos em que se diz 
haver coisa julgada formal a res (= pretensao formulada na causa), na 
verdade, nao foi julgada! 

No plano pratico, configura-se a presenqa de coisa julgada material 
quando se repete aqao ja decidida por pronunciamento jurisdicional de 
que ja nao caiba recurso (CPC, art. 301, § 30, parte final). Dessa forma, 
incumbira ao reu, em sua resposta (CPC, art. 300, VI), denunciar o fato ao 
juiz, a fim de que este extinga o processo sem exame do merito (CPC, art. 
267, VI). Conquanto o interesse, nesse sentido, seja do reu, a lei permite 
que o juiz, por sua iniciativa, conheqa da coisa julgada em qualquer tempo 
e grau de jurisdi~io, desde que nao proferida, ainda, a sentenqa de merito 
(CPC, art. 267, § 3Q), no processo que ele conduz. 

0 respeito a coisa julgada constitui, em nosso meio, mandamento 
constitucional de larga e saudavel tradig.50; dela se ocupa o art. 50, XXXVI, 
do texto em vigor. 

Trazido o tema para o plano infraconstitucional, devemos dizer que a 
res iudicata constitui pressuposto negativo para o regular desenvolvimen- 
to da relaqao juridica processual, pois nao e concebivel que as partes 



retornem a juizo para deduzir pretensdes ja tornadas imutaveis pela autori- 
dade da coisa julgada, que se irradia da sentenqa ou do acordao proferi- 
dos em causa anterior. Sob este aspecto, percebe-se, com nitidez, a finali- 
dade de pacificaqao das relaqdes sociais, que e, acertadamente, atribuida 
a esse fenbmeno processual. Considerando, todavia, a possibilidade de a 
coisa julgada poder encerrar eventuais vicios ou falhas, de natureza grave, 
como a ofensa a lei ou a Constituiqao, ou a propria coisa julgada, o nosso 
sistema processual permite sejam os seus efeitos desconstituidos median- 
te aqio rescisoria (CPC, art. 485). E que, em muitos desses casos, a res 
iudicata, longe de servir ao proposito essencial de pacificaqao das rela- 
qdes sociais, representa um incbmodo elemento convulsionante dessas 
relaqdes." 

(...I 
"Em principio, as sentenqas que acarretem extinqao do processo sem 

julgamento do merito nao se sujeitam a via rescisoria (CPC, art. 485, caput). 
Assim ressalvamos porque a realidade da vida forense tem demonstrado 
que, em situaqdes especificas, torna-se absolutamente imprescindivel ad- 
mitir-se a rescisio dos pronunciamentos jurisdicionais que tenham posto 
fim ao processo, sem apreciaqgo do merito, sob pena de tolerar-se que 
certos direitos processuais das partes, lesados por ato do juiz, fiquem sem 
possi bilidade de reparaqio. 

(...)." 
Reporto-me, ainda, as liqdes do mesmo autor, in "A~ao Rescisoria no 

Processo do Trabalho", 33 ediqio, LTr, 1998, pag. 31 0: 
"... nao sao suscetiveis de impugnaqao pela rescisoria, por exemplo, 

as sentenqas extintivas do processo, nos casos previstos pelo art. 267, do 
CPC, excetuado o inciso V, ex vi do art. 268 do mesmo Codigo. (Grifo do 
Relator)." 

Ressalte-se que o entendimento do insigne Ministro Coqueijo Costa, 
in "Aqao Rescisoria", 73 ediqao, LTr, 2002, transcrito no Parecer do Ministe- 
rio Publico do Trabalho, n i o  e absoluto, conforme se verifica do contido 
nas notas aos itens 21 e 27, pags. 47/49, da obra citada, que registra, in- 
clusive, ensinamentos do mestre Barbosa Moreira acerca da materia, da 
seguinte forma: 

"Ao Item 21 
.A doutrina e a jurisprudhcia t6m considerado que e irrelevante, para 

a aferiqio da rescindibilidade, o err0 de qualificaqgo cometido pelo juizo, 
antes importando a real natureza da decisao a ser desconstituida. Barbosa 
Moreira, a proposito, reportando-se a decisio do "STJ 13.02.90, R. Esp. N. 
1.678, in Revista dos Tribunais, vol. 652, pag. 183", pontifica: "Assim, v.g., 
nada importa que o juiz haja dito julgar o autor carecedor de aqao', quan- 
do, na realidade, estava a declarar improcedente o pedido. Corretamente 



interpretada a sentenqa, evidencia-se o cabimento da aqso rescisbria." 
Nesta linha de raciocinio fixam as Orientaqdes Jurisprudenciais na42 e 43 
da SBDI-2 do TST que: "42. A@io rescisoria. Sentenqa de merito. Com- 
pethcia do TST. NZio conhecimento do recurso. Enunciado nQ 192. Nao 
aplicaqio. Acordao rescindendo do TST que n5o conhece de recurso de 
embargos ou de revista, seja examinando a argiiiqio de violaqBo de dispo- 
sitivo de lei, seja decidindo de acordo com Sumula de direito material ou 
em conson~ncia com iterativa, notoria e atual jurisprudGncia de direito 
material da SDI (Sumula nQ 333), examina o merito da causa, comportan- 
do aqao rescisoria da compet6ncia do Tribunal Superior do Trabalho. "43. 
Aqio rescisoria. Sentenqa de merito. Decis5o do Tribunal Regional do Tra- 
balho em agravo regimental confirmando decisiio monocratica do relator 
que, aplicando a Slimula nQ 83 do TST, indeferiu a petiqio inicial da aqao 
rescisoria. Cabimento. Se a decisao recorrida, em agravo regimental, apre- 
cia a materia na fundamentaqio, sob o enfoque das Sumulas n" 83 do 
TST e 343 do STF, constitui sentenqa de merito ainda que haja resultado 
no indeferimento da petiqgo inicial e na extinqgo do processo sem julga- 
,mento do merito'. Sujeita-se, assim, a reforma pelo TST a decisso, do Tri- 
bunal que, invocando controversia na interpretaqao da lei, indefere a peti- 
qao inicial da aqiio rescisoria." 

"Ao item 27 
E precis0 distinguir se a sentenqa, substancialmente, extingue o pro- 

cesso com ou sem julgamento do merito. Como e cediqo, a legitimaqiio 
para agir e condi~go do exercicio regular do direito de aqio, sem a qua1 
impossivel se torna o julgamento do merito. Se o reclamante dirige sua 
pretensio contra ou em face de pessoa distinta daquela para a qua1 pres- 
tou serviqos, havera, sem duvida, falta de legitimidade ad causam passiva e 
a extinqio do processo se da sem julgamento do merito, n i o  cabendo, 
conseqiientemente, aqio rescisoria. Se, todavia, a sentenqa julga inexistente 
a relaqio de emprego, porque nao se compuseram seus pressupostos, e 
desde que ao reclamado nao falte a pertinencia subjetiva da aqao, apre- 
ciou o merito da causa. E, nestas condiqdes, a extinqao do processo se 
deu com julgamento do merito, sendo, pois, rescindivel." 

(Grifos do Relator). 
V&-se, portanto, que nao se pode interpretar literalmente o disposto 

no CPC, art. 485, quanto a alusio a sentenqa de merito, admitindo a me- 
lhor doutrina interpretaqdes acerca da mens legislatoris. 

Judiciosos os apontamentos de Pontes de Miranda discorridos in 
"Comentarios ao Codigo de Processo Civil", 33 ediqao, Forense, 2002, in 
"Tratado da A ~ a o  Rescisoria", 13 ed., 1998, Editora Bookseller, e tambem 
em artigo publicado na Revista da Faculdade de Direito na Universidade 
do Rio de Janeiro, vol. XXIII, 1979, pags. 31 a 34, transcritos na obra: Aqao 



Rescisoria, do mestre Coqueijo Costa, que podem ser resumidos da se- 
guinte forma: 

1 "bra (pag.171) 
"(h) Conforme temos frisado, a aqio rescisoria dirige-se contra a coi- 

sa julgada formal. Se tal coisa julgada formal existe, um dos pressupostos 
para rescindibilidade se compds. Se nao existe, o juizo da a@io rescisoria 
pode dizer que e incabivel a aqao rescisoria porque a decisao, que se quer 
rescindir, n8o passou em julgado. A parte fica declarada a pretensao a ir 
contra a decisao que nao transitou em julgado. 

A quest50 levantada na aq5o rescisoria pode ser a de ter a decisao 
rescindenda ofendido a coisa julgada material (Codigo de Processo Civil, 
art. 485, IV). Mas tambem pode ser contra decisao que negou existir ofensa 
a coisa julgada material, ou mesmo que de alguma decisao n8o resulta 
eficacia de coisa julgada material. Aqui, o fundamento para a aqao rescisoria 
esta no art. 485, V, do Codigo de Processo Civil. 

(i) A despeito de no art. 485 do Codigo de Processo Civil se falar de 
"sentenqa de merito", qualquer sentenqa que extinga o process0 sem jul- 
gamento do merito (art. 267) e d6 ensejo a algum dos pressupostos do art. 
485, I-IX, pode ser rescindida. (...)." 

33 obra (pag. 39) 
"0s interpretes do art. 485 ou a) se prendem a expressio de merito', 

sem atenderem ao que pode resultar de perturbaqao e de contradi~ao na 
concepqio brasileira da aqao rescisoria, e n i o  lhes interessa o ma1 que 
pode advir de tal ajoelhar-se diante do err0 lamentavel; ou b) buscam o 
exame das hipoteses em que, a despeito de n i o  se ter julgado o merito, a 
nocividade da preexclusao da aq80 rescisoria e evidente.'" 

Theotonio Negrio, in "Codigo de Processo Civil Comentado", 323 
ediqao, Ed. Saraiva, 2001, pag. 502, transcreve aresto proferido pelo extin- 
to TFR, no mesmo sentido, que dirime de vez qualquer duvida acerca da 
materia: 

"-cabe rescisoria contra acordso ou sentenqa que extingue o pro- 
cesso, pela ocorr6ncia de coisa julgada porque, embora n50 se trate de 
sentenqa de merito, impede seja novamente intentada a aqao (TFR - 23 
Seqao, AR 1.501 - RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 7.3.89, julgaram admissivel 
e procedente a aq50, v.u., DJU 10.4.89, p. 5004)." 

Indubitavelmente, pois, ha que se rejeitar a preliminar arguida. 

M ~ R I T O  
A presente Aqgo Rescisoria visa a desconstituir o acordio, de fls. 1041 

105, proferido pela E. 23 Turma deste Tribunal (TRT - RO nQ 13.461/96), no 
qua1 foi dado provimento ao Recurso Ordinario, interposto pela ora Re, 
reformando-se, assim, a sentenqa prolatada pela MM. 343 JCJ do Rio de 
Janeiro (Processo RT nQ 1.775/95), para julgar extinta a aq50, sem aprecia- 



qio meritoria, com fulcro no artigo 267, VI, do CPC. 
Ab initio, cabe, resumidamente, apresentar-se um historic0 dos fatos 

ocorridos ate a supracitada extinqao do feito. 
0 Autor da presente actio ajuizou Reclamaqao Trabalhista, em junho 

de 1993, a qua1 foi autuada sob o nQ 984193 e distribuida a MM. 22a JCJIRJ, 
aqao essa que foi julgada extinta, sem aprecia~ao meritoria, com fulcro no 
artigo 267, VI, do CPC, conforme informado pela empresa, ora Re, na p e p  
processual trasladada as fls. 61 e evidenciado pelo documento de fls. 64. 

Do aludido decisum, cuja copia foi acostada as fls. 64, infere-se que 
0 douto Juizo da MM. 22s JCJIRJ, entendendo inexistente o vinculo 
empregaticio entre as partes, declarou o Autor carecedor de aqao, julgan- 
do extinto o processo, sem apreciaqio meritoria. 

0 Reclamante, ora Autor, por sua vez, nao recorreu da citada senten- 
qa, que, portanto, transitou em julgado, ajuizando, outrossim, nova 
Reclamatoria, desta feita distribuida para a MM. 343 JCJIRJ, recebendo o 
nQ 1.775195. 

0 documento, de fls. 89/94, demonstra que, em primeiro grau de 
jurisdiqao, a supracitada aqao foi julgada procedente, em parte, com a re- 
jeiqao da preliminar de carencia de aqao do Reclamante argiiida pela ora 
Re, tendo sido deferido o pagamento das seguintes verbas: aviso previo, 
multa do art. 477, § 8, da CLT, salarios retidos, alem de outros direitos traba- 
lhistas personalissimos assegurados ao obreiro. 

A ora Re interpds Recurso Ordinario (TRT - RO 13.461/96), tornando 
a suscitar as mesmas alegaqbes aduzidas na contestaqio, dentre elas a 
preliminar de carencia do direito de aqao, que foi acolhida, para, reforman- 
do-se a sentenqa, declarar-se extinto o feito, sem apreciaqio meritoria. 

Primeiramente, conforme ja explanado por ocasiao da analise da pre- 
liminar suscitada e assinalado as fls. 165 do Parecer da douta Procurado- 
ria, atecnica a sentenqa prolatada nos autos da primeira reclamatoria ajui- 
zada pelo Autor. 

Nesse sentido, o magisterio de Barbosa Moreira, in Comentarios ao 
Codigo de Processo Civil, Volume V, 73 ediqao, Editora Forense, 1998, pag. 
1 10/111, in verbis: 

"Para a aferiqgo da rescindibilidade e irrelevante o eventual err0 de 
qualificaqao cometido pelo orgao que decidiu. 0 que se tem de levar em 
conta e a verdadeira natureza da decisao. Assim, v.g., embora nao sejam 
de merito (art. 267, nQ VI), nem pois rescindiveis as sentenqas de "carencia 
de aqgo", como a que indefere a inicial por ilegitimidade de parte, a situa- 
qgo muda de figura se o juiz, com impropriedade, dissera julgar o autor 
carecedor de aqio', quando na realidade estava a declarar improcedente 
o pedido. Corretamente interpretada a sentenqa, evidencia-se o cabimen- 
to da aqio rescisoria." 



Identico o posicionamento, no particular do insigne Ministro Coqueijo 
Costa, conforme ja assinalado anteriormente. 

Na seara trabalhista, argumenta ainda o citado Manoel AntGnio Teixeira 
Filho, in "A Senten~a no Processo do Trabalho", 23 edi~ao, Editora LTr, SSBo 
Paulo, pag. 173, expressamente: 

"A legitimidade para a causa consiste, em sintese, na individualizac$io 
daquele a quem pertence o interesse de agir e daquele perante o qua1 
esses interesses devem ser manifestados. 

Salta aos olhos, por isso, o err0 em que, n5o raro, incidem os juizes, 
ao declararem o autor carecente da a~ao ,  sempre que se convencem da 
inexistencia da alegada rela~go de emprego, supondo, com isso, ser o reu 
parte ilegitima. Data venia, se a presta~ao dos servi~os foi feita para a pes- 
soa que figura como re, na a@o, e obvio que esta sera parte legitima para 
responder as pretensdes formuladas pelo autor. 0 fato de a senten~a, mais 
tarde, declarar a inexistencia da pretendida rela(;ao de emprego em nada 
altera a legitimidade do reu. 0 s  que assim n5o entendem cometem a com- 
prometedora escorregadela de confundir a legitimidade ad causam corn o 
resultado da entrega da presta~ao jurisdicional de merito. Quando se diz 
que n5o ha, no caso concreto, relagio de emprego, esta-se, corn isso, 
emitindo urn pronunciamento de merito, na medida que, para tanto, hou- 
ve necessidade de tocar-se no ponto nuclear da res in iudicio deducta. 

Se as condi~des da a ~ a o  nada tern a ver corn o merito da causa e se 
o pronunciamento jurisdicional declarativo da inexistencia da rela~ao de 
emprego so pode ser feito apos a prospecqBo do merito, esta patente a 
cincada das senten~as que, apreciando esse tema, declaram o autor 
carecente da aqio, por suposta ilegitimidade do r6u para figurar na rela~go 
juridica processual. 

Carencia haveria, ai sim, se o autor houvesse ajuizado a a@o em face 
de pessoa diversa daquela para a qua1 prestou servigos, porquanto esta nao 
teria legitimidade para responder as pretensdes por ele formuladas. 

Deve-se compreender, de uma vez para sempre, que a circunst6ncia 
de o orgao jurisdicional n i o  admitir a existencia de rela~ao de emprego 
entre as partes nao significa que o reu seja parte ilegitima ad causam, por- 
quanto somente este estava legalmente apt0 para resistir as pretensdes do 
autor, ou com elas concordar, em decorr6ncia da r e l a ~ i o  de fato (material) 
havida ou ainda existente entre ambos." 

Portanto, unissona a doutrina, fato esse ressaltado pelo llustre Re- 
presentante do Parquet, as fls. 165 do seu Parecer, quanto a tese (de que 
tambem comungo e que representa o entendimento majoritario nesta Jus- 
tiqa Especializada) de que a questao da existencia, ou n80, da relaq5o de 
emprego se trata de prejudicial de merito, restando, pois, evidente a atecnia 
cometida pelo org5o julgador, quando da aprecia~ao da primeira 



Reclamatoria ajuizada pelo ora Autor. 
Resta, outrossim, perquirir os efeitos da decisao proferida na citada 

primeira aqgo. 
lndene de duvidas que, a teor do contido no artigo 469, do CPC, 

apenas o dispositivo do decisum e que transita em julgado. 
V ~ ~ ~ O S O S  0s argumentos expendidos quanto a questao pelo sempre 

citado mestre Barbosa Moreira, in "Comentarios ao Codigo de Processo 
Civil", Volume V, 73 ediqao, Editora Forense, 1998, pags.1261127: 

"77. Ofensa B coisa julgada - A autoridade da coisa julgada, de que 
se tenha revestido uma decisao judicial, cria para o juiz um vinculo consis- 
tente na impossibilidade de emitir novo pronunciamento sobre a materia ja 
decidida. Essa impossibilidade as vezes so prevalece no mesmo processo 
em que se proferiu a decisao (coisa julgada formal), e noutros casos em 
qualquer processo (coisa julgada material). 

( . . . ) . ' I  

A reciproca nao e verdadeira. Se a quest60 logicamente subordinante 
houver sido examinada incidenter tantum, a respectiva soluqao n i o  ficara 
coberta pela auctoritas rei iudicatae, de sorte que a qualquer juiz sera 
licito, depois, aprecia-la e decidi-la livremente, em feito onde ela venha a 
constituir, por sua vez, a quest50 principal. Ja era assim, ao nosso ver, no 
direito anterior, sob o atual Codigo, nenhuma dlivida pode subsistir ao 
proposito, ante as disposi~bes do art. 469, nQ Ill, e do artigo 470. (...)." 

Alexandre Freitas CAmara, in "Li~6es de Direito Processual Civil", 33 
ediqao, 23 tiragem, Volume I, Editora Lumen Juris, 2000, pags. 4041405, 
registra, igualmente: 

"Completa-se este sistema com o que vem disposto nos arts. 469 e 
470, do CPC. Com base nestes dispositivos se pode afirmar que apenas o 
dispositivo da sentenSa transita em julgado. 0 relatorio, que obviamente 
nao contem qualquer elemento decisorio, nao transita em julgado. Quanto 
a motiva@o da sentenqa, esta nao e alcanqada pela coisa julgada, como 
se verifica pela leitura do art. 469 do CPC. 

(...I 
Afirme-se, ainda, que a apreciaqao das questdes prejudiciais (que, 

como ja se afirmou, se da na fundamenta~ao da senten~a) nao e alcanqada 
pela autoridade de coisa julgada, salvo se tiver havido "aqio declaratoria 
incidental" (hipotese em que a apreciaqio da prejudicial se dara no dispo- 
sitivo), quando entao a resolu~So desta questao tambem sera alcanqada 
pela autoridade de coisa julgada (art. 470 do CPC), eis que tera tambem 
passado a integrar o objeto principal do processo, nao mais sendo objeto 
de apreciaqao incidenter tantum." 

Nelson Nery Junior, in "Codigo de Processo Civil Comentado", 43 
edi~ao, Editora Revista dos Tribunais, 1999, pag. 922, diz que: 



"111: 4. Quest80 prejudicial. E a questao previa (decidida antes do 
merito da aqio principal) que influi (prejudica) no julgamento da questao 
seguinte, denominada de prejudicada. 

Decidida incidenter tantum, isto e, incidentemente no processo, 
constitui premissa necessaria a conclusio da parte dispositiva da senten- 
qa, de sorte que esta hipotese ja esta contemplada pelos incisos I e II, pois 
a decisao incidente sobre quest50 prejudicial faz parte da motivaqao da 
sentenqa. 

A decisao sobre a questio prejudicial somente sera acobertada pela 
coisa julgada material se tiver sido ajuizada aqao declaratoria incidental (CPC, 
5, 325 e 470), pois neste caso a decisao niio seria mais proferida 
incidentemente (incidenter tantum), mas de forma principal (principaliter)." 

Cabe transcrever aresto do Excelso Pretorio que torna indiscutivel a 
materia: 

" (  ...) 
COlSA JULGADA - CARACTERIZAGAO - FUNDAMENTOS CONTI- 

DOS NO T~TULO JUDICIAL. A teor do artigo 469 do Codigo de Processo 
Civil, os motivos e a verdade dos fatos estabelecidos como fundamento da 
sentenqa n5o fazem coisa julgada, o mesmo ocorrendo quanto ao exame 
da questao prejudicial decidida incidentemente no processo, exceqao aber- 
ta se a hipotese tem enquadramento no artigo 470 do referido Diploma. 
(...)." (AR 1343-3lSanta Catarina, Min. Rel. Marco Aurelio, DJ. 26.3.93, 
ementario nQ 1697-2) 

Assim, data venia do entendimento esposado no Parecer da douta 
Procuradoria, n8o ha que se falar em ocorrbncia de coisa julgada material, 
vez que houve apreciaqao incidenter tantum de prejudicial de merito, apre- 
ciaqao essa que n i o  integrou o dispositivo da sentenqa, haja vista que o 
primeiro feito foi extinto sem julgamento de merito. 

Cumpre destacar, ainda, que n i o  ha que se falar em materia contro- 
vertida de forma a obstar o corte rescisorio. 

Flagrante a violaqao havida as normas dos artigos 268 e 470, ambos 
do CPC. 

Procede, pois, o iudicium rescindens, devendo, assim, passar-se a 
analise do iudicium rescisorium, expedindo-se, entio, julgamento quan- 
to a condena~ao n i o  apreciada. 

De se destacar que todos os elementos probatorios indispensaveis a 
analise da controversia foram trasladados para os presentes autos, pelo 
que nenhuma diligbncia se faz necessaria, encontrando-se maduro o pro- 
cesso para julgamento, passando-se a apreciar o Recurso Ordinario inter- 
posto pela Reclamada, ora Re: 

PRELlMlNAR DE COlSA JULGADA ARG~~IDA PELA RECLAMADA/RE 



Prejudicada a analise da preliminar, ante o ja decidido quanto a 
inexistbcia de coisa julgada material. 

PREJUDICIAL DE MERITO DE PRESCRICAO 
Rejeito. 
A materia ja se encontra pacificada no Enunciado 268, do C. TST. 
In casu, houve a interrupqio do prazo prescricional com o 

ajuizamento da primeira Reclamatoria de nQ 984193, processo esse que f0i 
extinto, sem julgamento de merito, por sentenqa prolatada em 2211 1194, 
conforme atestam os documentos de fls. 64/65. 

Considerando-se que a segunda Reclamaqao Trabalhista foi inter- 
posta em 27110195, como indica o documento de fls. 8, nao ha prescriqao 
a ser declarada. 

MERITO 
Do Vinculo Ernpregaticio 

Nao merece provimento. 
A Reclamada, ora Re, ao admitir, na defesa (documento de fls. 62), a 

prestaqio de serviqos pelo Reclamante, ora Autor, so que sob outros mol- 
des que n i o  a relaqao de emprego, atraiu para si o 6nus de prova nesse 
sentido, a teor do disposto no artigo 818, da CLT, clc o artigo 333, 11, do 
CPC, por se tratar de fato impeditivo ao direito do Autor. 

Contudo, a unica testemunha trazida pela empresa, ao depor (docu- 
mento de fls. 85), confirmou a prestaqio diaria de serviqos pelo Reclaman- 
te, a subordinaqio do Autor a empregado da empresa, bem como reco- 
nheceu como valido o documento de fls. 25 do processo originario, que se 
trata de relatorio de horas trabalhadas. 

0 citado depoente deixou claro, ainda, que, no projeto desenvolvido 
a epoca, da Knoll, havia area de engenharia civil, assertiva essa ratificada 
pelo preposto da empresa que admitiu, tambem, que n i o  dispunha, na 
oportunidade, de profissional contratado que tivesse a especialidade do 
Reclamante. 

0 representante legal da firma disse tambem reconhecer o anterior- 
mente citado documento de fls. 25 da Reclamatoria, em que se computa- 
vam as cargas horarias para repasse a empresa cliente. 

Verifica-se, outrossim, da analise do artigo 30, do Contrato Social da 
Reclamada, as fls. 73/74, que a funqio desenvolvida pelo Reclamante se 
insere nos objetivos sociais da empresa. 

N io  ha, outrossim, qualquer contrato escrito celebrado entre as par- 
tes de prestaqio de serviqos. 

Assim, evidenciada a pessoalidade; a subordinaqio juridica; a n i o  
eventualidade, esta ultima haja vista que o trabalho tem por objeto necessi- 



dade normal da empresa, que se repete periodica e sistematicamente, ja 
que a consultoria em geral no ram0 de engenharia com as instalag6es de 
equipamentos pertinentes se insere nos fins sociais da firma; e a existencia 
de remuneragao, imp6e-se reconhecer a existencia do liame empregaticio 
entre as partes, por preenchidos os requisitos previstos no artigo 30, do 
Texto Consolidado. 

DA REMUNERACAO 
Nao merece provimento. 
Alegou o Autor, no item 1 da inicial, que foi admitido na Reclamada, 

em 1311 193, na fungao de engenheiro civil, percebendo, por ultimo, o sala- 
rio mensal de Cr$ 12.000.000,OO. 

A Re, por sua vez, como ja explanado anteriormente, admitiu a pres- 
tagao de servigos, so que sob a forma autbnoma, impugnando, especi- 
ficadamente, tao-somente, o valor ajustado pelos servigos prestados, 
aduzindo ser esse de Cr$ 4.800.000,OO. 

A Re, ao aduzir fato modificativo do direito do Autor, qua1 seja, remu- 
neraqio inferior aquela indicada pelo empregado, atraiu para si o bnus 
probandi no particular, por forga da norma do art. 818, da CLT c/c o art. 
333, 11, do CPC, bnus do qua1 n i o  se desincumbiu. 

0 preposto da Re declarou, em seu depoimento pessoal (documen- 
to de fls. 86/87), n i o  se lembrar de quanto o Autor ganhava por mes, incor- 
rendo, assim, na ficta confessio. 

Tambem a unica testemunha da empresa nao soube afirmar o mon- 
tante do salario do Reclamante, como se verifica as fls. 85. 

Assim, ha que se presumir veridico o valor declinado na exordial da 
Reclamatoria, de Cr$ 12.000.000,00. 

DAS VERBAS CONTRATUAIS E RESCIS~RIAS 
Nao merece provimento. 
A Reclamada, em sua pega recursal (documento de fls. 95/98), vin- 

culou a pretensao de reforma dos pedidos deferidos na sentenga, referen- 
tes a verbas contratuais e rescisorias, a tese de inexistgncia de rela~ao de 
emprego entre as partes. 

Mantido o reconhecimento do vinculo empregaticio, caso e de se 
manter a condenagao ao pagamento das verbas dele consectarias, con- 
cedidas no decisum de primeiro grau. 

Ha, pois, que se negar provimento ao recurso da empresa, ora Re. 

DO REQUERIMENTO DE APLICACAO DE MULTA A 0  AUTOR 
FORMULADO PELA RE EM RAZOES FlNAlS 

De se rejeitar. 



Requereu a Re, as fls. 161 de suas razdes recursais, o seguinte, in 
verbis: 

"... seja aplicado ao Autor, uma multa pecuniaria em favor da Re, face 
o constrangimento que a mesma e obrigada a suportar em razao da 
propositura de aqao por tudo inadequada e incondizente com os pressu- 
postos legais que deveriam ser respeitados pelo Autor." (sic.) 

Sem qualquer respaldo legal a multa pretendida, sendo certo que, in 
casu, o Autor apenas fez uso de seu direito de aqao assegurado constitu- 
cionalmente, nao tendo cometido qualquer ato atentatorio a dignidade da 
justiqa que pudesse ser qualificado como litigincia de ma-fe. 

Acresqa-se que, ademais, como ja examinado, assiste razao ao Au- 
tor em sua pretensao. 

Pelo exposto, voto por que se rejeitem a preliminar de impossibilida- 
de juridica do pedido, arguida pelo Ministerio Publico do Trabalho, e o re- 
querimento de aplicaqao de multa ao Autor formulado pela Re em raz6es 
finais, e, no merito, por que se julgue procedente o pedido da AqBo 
Rescisoria, para desconstituir o acordao rescindendo, referente ao TRT - 
RO nQ 13.461 196, rejeitando-se a preliminar de coisa julgada e a prejudicial 
de merito de prescriqao suscitadas pela Recorrente, ora Re, el negando-se 
provimento ao recurso, restabelecendo-se, assim, a condenaqgo imposta 
a Re na sentenqa de primeiro grau prolatada nos autos da Reclamaqao 
Trabalhista de nQ 1.775195, da MM. 343 VTIRJ, que abrange as seguintes 
verbas: aviso previo; FGTS; 130 salario proporcional; ferias propsrcionais; 
salario de fevereiro de 1993; multa de 40% do FGTS e multa do artigo 477, 
9 80, da CLT, nos termos da fundamentaqio da citada sentenqa (docu- 
mento de fls. 89/94). 

Custas, pela Re, no importe de R$ 20,00, calculadas sobre o valor 
arbitrado a causa, na inicial, de R$ 1.000,OO. 

A C 0 R D A M os Desembargadores que compdem a Seqao Espe- 
cializada em Dissidios lndividuais do Tribunal Regional do Trabalho da Pri- 
meira Regiao, por unanimidade, rejeitar a preliminar de impossibilidade juridi- 
ca do pedido, arguida pelo douto Ministerio Publico do Trabalho, e o re- 
querimento de aplicaqao de multa ao Autor formulado pela Re e, no meri- 
to, julgar procedente o pedido rescisorio, para desconstituir o acordio 
rescindendo, referente ao TRT - RO nQ 13.461196, rejeitando-se a prelimi- 
nar de coisa julgada e a prejudicial de merito de prescriqao suscitadas pela 
Re e negando-se provimento ao recurso, restabelecendo-se, assim, a con- 
denaqio imposta a Re na sentenqa de primeiro grau prolatada nos autos 
da Reclamaqiio Trabalhista de nQ 1.775195, da MM. 343 VTIRJ. 

Custas, pela Re, de R$ 20,OO (vinte reais), calculadas sobre o valor 
arbitrado a causa, na inicial, de R$ 1.000,OO (um mil reais). 



Rio de Janeiro, 22 de julho de 2004. 

Luiz Carlos Teixeira Bomfim 
Desembargador Presidente 

lzidoro Soler Guelman 
Desembargador Relator 

Ciente: Mhrcio Vieira Alves Faria 
Procurador-Chefe 

Publicado em 16 de setembro de 2004. 



ACAO RESCIS~RIA TRT - AR 456100 

AGAO RESCIS~RIA. J U ~ O  ABSOLUTAMENTE 
INCOMPETENTE. A decisgo rescindenda foi pro- 
ferida por juizo absolutamente incompetente, o 
que autoriza a procedgncia do pedido rescisdrio, 
a teor da norma inserta no art. 485, inciso II, do 
CPC, para desconstituir o v. acbrdgo proferido pela 
E. l a  Turma deste Tribunal e, em juizo rescisdrio, 
declarar a incompetQncia da Justi~a do Trabalho 
ratione materiae para apreciar e julgar a demanda 
originaria, a teor das normas expressas no art. 114 
C/C 109, I, da CRFBl88, determinando a re- 
messa dos autos a Jus t i~a  Federal. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de A@o Rescisdria, 
em que sao partes BANCO CENTRAL DO BRASIL, como Autor e CAR- 
MEN LUClA MEIRELLES MAlA GUTTMMAN BICHO, como Re. 

Ajuizou o Autor a presente Aqao Rescisoria visando desconstituir 
acordao proferido pela D. l a  Turma deste Egregio Tribunal, nos autos do 
Recurso Ordinario TRT-RO-30196, interposto na Reclama~ao Trabalhista 
no 483195, em tr2mite perante a 49@ Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. 

Pretende rescindir decisao de merito, alegando que proferida por juizo 
absolutamente incompetente, a teor da norma inserta no art. 485, inciso II, 
do CPC. 

Sustenta, em sintese, que a Re, servidora aposentada do Banco Cen- 
tral do Brasil, ajuizou Reclamaq2io Trabalhista em face dessa Autarquia e 
da Fundaqao Banco Central de Previdgncia Privada - CENTRUS, pleitean- 
do seu enquadramento no Plano de Cargos e Salarios vigente a epoca, 
bem como, as garantias da nova posiqao adquirida, a partir de 1" de janei- 
ro de 1992. 

Sustenta, ainda, que a r. sentenqa, proferida pelo MM. Juizo da 493 
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, julgou em parte procedente o pedido, 
condenando solidariamente os Reclamados a pagarem as diferen~as de 
complementaqao de aposentadoria, em funqio do novo enquadramento 
da Reclamante, ora Re. 

Aduz que, interposto Recurso Ordinario, decidiu a D. l a  Turma, deste 
Egregio Tribunal, manter a r. decisao de primeiro grau. 



Argumenta que as referidas decis6es foram proferidas por juizo abso- 
lutamente incompetente, tendo em vista ser estatutario o regime de trabalho 
da Re, submetida ao regime juridico unico da Lei no 8.112190, excluindo a 
jurisdiqao da Justiqa do Trabalho, nos termos do art. 109, 1, da CRFBl88. 

Acrescenta que a materia, inclusive, ja foi objeto de Aqao Direta de 
lnconstitucionalidade, com relaqao ao art. 251, da citada Lei no 8.1 12190, 
que excluia os servidores do Banco Central do Brasil do regime juridico 
ljnico da Uniao. 

Requer seja concedida liminar, nos termos do art. 4" A, da Lei no 8.4371 
92, em face da plausibilidade juridica do pedido. 

Com a inicial de fls. 2/23, vieram os documentos de fls. 241707. 
Ordenada a citaqao da Re, as fls. 709, para contestar, querendo, em 

30 (trinta) dias. 
Resposta as fls. 71 21713, arguindo, preliminarmente, o nao conheci- 

mento da Aq5o Rescisoria, sob dois fundamentos. 
Alega, primeiramente, que a incornpet6ncia material da Justiqa do 

Trabalho foi submetida ao Eg. Tribunal Regional do Trabalho da l a  Regiao, 
que se omitiu sobre a materia. Aduz que, embora oferecidos Embargos 
Declaratorios, estes n i o  foram conhecidos, por intempestivos. Argurnenta 
que, n5o sendo apreciada a alegaqio de incornpet6ncia material, incabivel 
a propositura da Aqgo Rescisoria sobre a questho. 

Sustenta, em seguida, que a questio de compet6ncia nho diz respei- 
to a sentenqa de merito, o que afastaria o manejo da rescisoria. 

No merito, pugna pela improced6ncia do pedido rescisorio, a luz do 
que disp6e o art. 87, do CPC, que determina que a compet6ncia se fixe no 
momento em que a aqio e proposta. Aduz que, quando do ajuizamento 
da Reclamaqao Trabalhista, n i o  havia sido proclamada a 
inconstitucionalidade do dispositivo legal contido na Lei no 8.1 12/90. 

Assinado o prazo de dez dias as partes, as fls. 712, para informar se 
pretendiam produzir outras provas. 

Manifestaqao da Re, as fls. 725, no sentido informar que nao havia 
mais provas a produzir. 

0 Autor, embora regularmente intimado, conforme mandado de fls. 
71 9, nao se manifestou. 

AS fls. 725, determinada a intimaqio das partes para que, querendo, 
oferecessem razdes finais, no prazo sucessivo de dez dias, a comeGar pelo 
Autor. Raz6es finais do Autor, as fls. 7271729. 

Nao houve manifestaqgo da Re, embora regularmente notificada, 
como se v6 as fls. 726. 

Remetidos os autos a d. Procuradoria Regional do Trabalho, confor- 
me certidio de fls. 731, em 9.10.2001, que retornaram com parecer do 
llustre Procurador Carlos Alberto Dantas da Fonseca C. Couto, as fls. 7321 



734, em 26.1 2.2001, concluindo pela improcedencia do pedido de iudicium 
rescindens, para o fim de declarar nulo o v. acordao rescindendo e de 
iudicium recissorium para, declarando incompetente a Justiqa do Traba- 
Iho, determinar a remessa dos autos da aqao originaria a Justiqa Federal 
Ordinaria. 

E o relatorio. 

V O T O  

PRELIMINAR - NAO CONHECIMENTO DA AGAO R E S C I S ~ R I A  - 
INCOMPET~NCIA ABSOLUTA NAO APRECIADA EM GRAU DE 
RECURS0 - ARG~JIDA PELA RE EM CONTESTA@~O 

Alega a Re que a incompetencia material da Justiqa do Trabalho foi 
submetida ao Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 13 Regiao, que se omitiu 
sobre a materia. 

Afirma que, embora oferecidos Embargos Declaratorios, estes nao fo- 
ram conhecidos, por intempestivos. Argumenta que, nao sendo apreciada a 
alegaqao de incompetencia material, em grau de recurso e, em face de tal 
omissao, incabivel a propositura da Aqio Rescisoria sobre a questgo. 

Sem razao a Re. 
Houve preliminar de incompetencia absoluta da Justiqa do Trabalho 

ratione materiae, arguida pela segunda Reclamada (Fundaqgo Banco 
Central de Previdencia Privada - CENTRUS), que foi rejeitada pelo MM. 
Juizo de primeiro grau, conforme se depreende da r. sentenqa, vinda por 
copia as fls. 4351437, mas sob outro fundamento, uma vez que se refere a 
incompetencia para julgar pedido de complementaqao de aposentadoria. 

A materia foi renovada em sede recursal (copia - fls. 4631469) e nova- 
mente rejeitada (copia - fls. 825). 

Em Embargos Declaratorios, o Autor arglii a incompet6ncia material 
da Justiqa do Trabalho, alegando fato novo, ou seja, julgamento de Aqao 
Direta de lnconstitucionalidade com relaqao ao art. 251, da Lei no 8.1 12/90, 
que excluia os servidores do Banco Central do Brasil do regime juridico 
ljnico da Uniao. 

0 s  Embargos nao foram conhecidos por intempestivos (copia - fls. 
5431544). 

A incompetencia absoluta deve ser declarada de oficio e pode ser 
alegada em qualquer tempo e grau de jurisdiqio, independentemente de 
exceqao, a teor da norma expressa no art. 113, do CPC. Diante de fato 
novo, assim alegou o Autor, repita-se, o julgamento de Aqao Direta de 
lnconstitucionalidade com relaqao ao art. 251, da Lei no 8.1 12/90, excluia 
os servidores do Banco Central do Brasil do regime juridico linico da Uniio. 

Ainda que, a incompetencia arguida n i o  tenha sido analisada, em 



face da intempestividade dos Embargos de Declaraqao, nao inibe o mane- 
jo da aqao rescisoria, tendo em vista que esta nao se constitui em recurso. 

Consiste a aqio rescisoria em medida juridica especifica a ser mane- 
jada quando se pretende desconstituir decisao afetada pelo fenbmeno da 
coisa julgada material, na expressa dicqao do art. 485, do CPC. 

Rejeita-se a preliminar. 
Sustenta, em seguida, que a questao da cornpetencia n i o  diz respei- 

to a sentenqa de merito, o que afastaria o manejo da rescisoria. 
Nao tem razao a Re. 
Em que pese a materia afeta a incornpetencia do Juizo ser de direito 

processual e ter sido veiculada em preliminar, tanto a r. sentenqa, prolatada 
pelo MM. Juizo da 493 Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, quanto o v. 
acordao proferido pela D. l a  Turma deste Eg. Tribunal, apreciaram o pedi- 
do veiculado na petiqao inicial, em seu merito. 

Trata-se a decisao rescindenda de sentenqa de merito, atendendo 
ao que exige a norma inscrita no citado art. 485, do CPC. 

Neste sentido, tem-se a Orientaqao Jurisprudencial no 46, da Eg. 
Subseqio de Dissidios lndividuais - II, do TST, verbis: 

" Orientaplo Jurisprudencial 46. A@O RESCIS~RIA. SENTENGA 
DE MERITO. QUESTAO PROCESSUAL. Pode uma questao proces- 
sual ser objeto de rescisao, desde que consista em pressuposto de 
validade de uma sentenqa de merito." 
Rejeita-se a preliminar. 

Conheqo da presente aqao rescisoria, por presentes as condiqbes 
legais de ajuizamento, estando devidamente representado o Autor, apre- 
sentando os documentos indispensaveis a propositura cia aqao, 
notadamente, o trinsito em julgado da decisao rescindenda as fls. 24. 

MERITO 
Pretende o Autor, atraves da presente Aqao Rescisoria, com fulcro 

na norma inserta no art. 485, inciso II, do CPC, desconstituir acordao pro- 
ferido pela D. 13 Turma deste Egregio Tribunal, nos autos do Recurso Or- 
dinario TRT-RO-30/96, interposto na Reclamaqao Trabalhista nQ 483195, em 
trimite perante a 493 Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. 

Alega que a decisao rescindenda foi proferida por juizo absoluta- 
mente incompetente. 

Sustenta, em sintese, que a Re, servidora aposentada do Banco Cen- 
tral do Brasil, ajuizou Reclamaqao Trabalhista em face dessa Autarquia e da 
Fundaqao Banco Central de Previdgncia Privada - CENTRUS, pleiteando seu 
enquadramento no Plano de Cargos e Salarios vigente a epoca, bem como, 



as garantias da nova posi~ao adquirida, a partir de 1" de janeiro de 1992. 
Afirma que a r. sentenqa, proferida pelo MM. Juizo da 493 Vara do 

Trabalho do Rio de Janeiro, julgou em parte procedente o pedido, conde- 
nando solidariamente os Reclamados a pagarem as diferenqas de 
complementaqgo de aposentadoria, em funr$io do novo enquadramento 
da Reclamante, ora Re. 

Aduz que, interposto Recurso Ordinario, decidiu a D. 13 Turma, deste 
Egregio Tribunal, manter a r. decisao de primeiro grau. 

Argumenta que as referidas decisdes foram proferidas por juizo abso- 
lutamente incompetente, tendo em vista ser estatutario o regime de trabalho 
da Re, submetida ao regime juridico unico da Lei no 8.1 12/90, excluindo a 
jurisdi~ao da Justiqa do Trabalho, nos termos do art. 109, 1, da CRFBl88. 

Acrescenta que a materia, inclusive, ja foi objeto de Aqao Direta de 
lnconstitucionalidade, com relaqao ao art. 251, da citada Lei no 8.112/90, 
que excluia os servidores do Banco Central do Brasil do regime juridico 
unico da Uniao. 

Requer seja concedida liminar, nos termos do art. 4"A, da Lei nQ 8.4371 
92, em face da plausibilidade juridica do pedido. 

Assiste razao ao Autor. 
A Re ajuizou Reclamaqao Trabalhista em 3.3.1995 (copia - fls. 26), 

pleiteando seu enquadramento no Plano de Cargos e Salarios vigente a 
epoca, bem como, as garantias da nova posiqio adquirida, a partir de 1" 
de janeiro de 1992. 

A r. sentenqa, proferida pelo MM. Juizo da 493 Vara do Trabalho do 
Rio de Janeiro, em 21.7.1995, julgou em parte procedente o pedido, con- 
denando solidariamente os Reclamados, dentre eles o Autor, a pagarem 
as diferenqas de complementaqi50 de aposentadoria, em funqao do novo 
enquadramento da Reclamante, ora Re. 

0 v. acordao, prolatado pela D. 13 Turma deste Eg. Tribunal, em 
30.9.1998, negou provimento ao recurso das Recorrentes e manteve a r. 
sentenqa (copia - fls. 5231527). 

lncontroverso que o art. 251, da Lei no 8.1 12/90, que instituiu o Regi- 
me Juridico ~ n i c o  dos Servidores Publicos Civis da Uniao, das Autarquias 
e das Fundaqdes Publicas Federais, foi objeto de AqBo Direta de 
lnconstitucionalidade. 

Julgada procedente, concluiu o E. STF que a referida norma era 
incompativel com o art. 39, da CRFBl88 e reconheceu a aplicabilidade da 
citada Lei ao pessoal do Banco Central do Brasil. 

0 s  servidores do Banco Central foram considerados funcionarios 
pljblicos stricto sensu, atraves de Aqiio Direta de lnconstitucionalidade, 
julgada em 1996 e regidos pela Lei nQ 8.1 12/90. 

Declarada a inconstitucionalidade do art. 251, da Lei n." 8.1 12/90, a 



decisio tem efeitos ex tunc e erga omnes, desfazendo, desde sua origem, 
a norma declarada inconstitucional, juntamente com todas as consequen- 
cias dela derivadas, uma vez que os atos inconstitucionais sao nulos e, 
portanto, destituidos de qualquer eficacia juridica. 

A declaraqao de inconstitucionalidade, inclusive, atinge os atos pre- 
teritos, praticados com base na norma tida como inconstitucional. 

Em decorrencia dos efeitos ex tunc da declaraqao de 
inconstitucionalidade do art. 251, da Lei no 8.1 12/90, os empregados do 
Autor, foram considerados funcionarios publicos desde a promulgaqao do 
citado diploma legal, em dezembro de 1990. 

A ReclamaqGo Trabalhista foi ajuizada em 3.3.1995 (copia - fls. 26), 
onde a Reclamante, ora Re, pleiteou enquadramento em Plano de Cargos 
e Salarios vigente a epoca, bem como, as garantias da nova posiqao ad- 
quirida, a partir de lo de janeiro de 1992. 

A Re, era funcionaria publics e, por conseguinte, sendo administrati- 
va a relaqgo que mantinha com o Autor, desde dezembro de 1990, incom- 
petente e a Justiqa do Trabalho para apreciar e julgar a demanda origina- 
ria, a teor da norma expressa no art. 11 4 c/c 109, l. da CRFBl88. 

A decisao rescindenda, portanto, foi proferida por juizo absolutamente 
incompetente, autorizando a procedencia do pedido rescisorio, a teor da 
norma inserta no art. 485, inciso II, do CPC. 

Julgo procedentes o pedido de iudicium rescindens, para 
desconstituir o v. acordao prolatado pela D. l a  Turma deste Eg. Tribunal 
em 30.9.1998 e de iudicium rescissorium, a fim declarar a incornpeten- 
cia da Justiqa do Trabalho ratione materiae para apreciar e julgar a de- 
manda originaria, a teor das normas expressas no art. 114 c/c 109, 1, da 
CRFBl88. 

Prejudicado o exame do pedido de concessao de liminar. 
Pelo exposto: 
Rejeito as preliminares arguidas pela Re, em contestaqao. Conhe~o 

da aqao rescisoria. No merito, julgo procedentes os pedidos de iudicium 
rescindens, para desconstituir o v. acordao prolatado pela D. l a  Turma 
deste Eg. Tribunal em 30.9.1998 e de iudicium rescissorium, declaro a 
incompetencia da Justiqa do Trabalho ratione materiae para apreciar e 
julgar a demanda originaria, a teor das normas expressas no art. 114 c/c 
109, 1, da CRFBl88, determinando a remessa dos autos a justiqa federal. 
Prejudicado o exame do pedido de concessio de liminar. 

Custas de R$10,00 (dez reais), pela Re, calculadas sobre o valor arbi- 
trado de R$ 500,OO (quinhentos reais). 

A C 0 R D A M os Juizes que comp6em a Seqgo Especializada em 
Dissidios lndividuais do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiio, 
por maioria, rejeitar as preliminares arguidas pela Re e, no merito, julgar 



procedentes os pedidos rescisorios, para desconstituir o v. acordao 
prolatado pela E. l a  Turma deste Tribunal em 30.9.1998 e, em juizo 
rescisorio, declarar a incornpetencia da Justiqa do Trabalho ratione 
materiae para apreciar e julgar a demanda originaria, a teor das normas 
expressas no art. 1 14 c/c 109,1, da CRFB/88, determinando a remessa dos 
autos a Justiqa Federal, restando prejudicado o exame do pedido de con- 
cessao de liminar. Custas, pela Re, de R$ 10,OO (dez reais), calculadas SO- 
bre o valor arbitrado de R$500,00 (quinhentos reais), das quais fica isento. 

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2004. 

Desembargador Luiz Carlos Teixeira Bomfim 
Presidente 

Juiza Maria das Gra~as Cabral Viegas Paranhos 
Relatora 

Ciente: Mhrcio Vieira Alves Faria 
Procurador-Chefe 

Publicado em 16 de fevereiro de 2005. 





ABONO 
ABONO CONCEDIDO AOS EMPREGADOS DA CEF - NATUREZA EMINENTE- 
MENTE SALARIAL -EXTENSAO AOS APOSENTADOS DA FUNCEF. Restou evi- 
denciado nos autos que a re pretendeu, contrariando a norma vigente, conce- 
der abono aos seus empregados a titulo meramente indenizatorio, buscando, 
flagrantemente, a odiosa discriminagiio dos aposentados vinculados a FUNCEF, 
e que tal parcela foi deferida, indiscutivelmente, com o intuito de diminuir as 
perdas salariais geradas pela inflaggo. Logo, nao passou de reajuste salarial, 
devendo, pois, ser estendido tambem aos aposentados. RO 1.661 199. Rel. Juiz 
Nelson Tomaz Braga. Revista do TRT nQ 27, p. 35. 

0 s  abonos salariais concedidos pela CEF aos seus empregados da ativa nao 
tem natureza salarial e nem caracteristica de adiantamento salarial, expungindo 
sua condiggo de verba de cunho salarial (art. 457 paragrafo 10, da C.L.T.). Por 
n i o  se incorporarem ao salario e nem existir previsao regulamentar de sua 
adesao aos proventos da aposentadoria, carecem de ser objeto de 
complementag80 de aposentadoria. Recursos conhecidos e parcialmente pro- 
vidos. RO 02291 -1 999-069-01 -00-0. Rel.Des. Wanderley Valladares Gaspar. 
Revista do TRT nQ 38, p. 77. 

ACAO ANULAT~RIA 
Agao Anulatoria. A invalidade da prevalencia da negociagao coletiva in pejus 
ao trabalhador decorre da conjugagio do novo art. 61 8 da CLT com o art. 90 
do mesmo diploma legal. Assim, qualquer clausula convencional que suprimir 
os direitos minimos previstos na ConstituigBo da Republica ou na CLT incorrera 
em nulidade. 0 principio tutelar que norteia o Direito do Trabalho legitima o 
Judiciario Especial, inclusive, em face da fragilidade que, partindo dos traba- 
lhadores contamina a sua representagio profissional em confront0 com a 
avassaladora onda globalizante. NBo pode, pois, o Judiciario Trabalhista 
chancelar avengas que derroguem direitos indisponiveis dos trabalhadores, 
posto que esses direitos t6m espeque nos Direitos Humanos. AN 01 179-2001 - 
000-01-00-7. Rel. Juiza Maria Jose Aguiar Teixeira Oliveira. Revista do TRT 
nQ 37, p. 147. 

ACWO CAUTELAR 
ASAO CAUTELAR. ATLETA PROFISSIONAL DE FUTEBOL. TRANSFERENCIA. 
PERICULUM IN MORA. Se a transferencia pode se revelar definitiva e irreversivel 
para o Clube, e precis0 considerar a observiincia e o cumprimento das obriga- 
gees contratuais, bem como a efemera vida profissional do atleta, em que o 
trabalho se confunde com sobrevivencia, e nao pode nem deve ele ficar escra- 



vo, em tese, de contrato virtualmente descumprido. Por outro lado, nao pode a 
irreversibilidade da antecipaqao da tutela - espinha dorsal da cautelar ajuizada 
- servir de pretext0 absoluto para inviabilizar a concessao da mesma. Ate em 
face da jurisprudencia e doutrina recentes que a rejeitam mitigando os rigores 
da lei. Ou seja, no confronto entre os prejuizos, atende-se aquele de maior 
dimensio, no caso vertente, o do atleta de mais de 31 anos, a quem justamen- 
te a antecipaqao da tutela visou a preservar o trabalho, a profissao, bem es- 
sencial a sua manutenqao. Ou seja, no confronto entre os prejuizos, atende-se 
aquele de maior dimensio. AC 313101. Rel. Juiz Alberto Fortes Gil. Revista 
do TRT nQ 35, p. 109. 

ACAO CIVIL PL~BLICA 
0 Ministerio Pljblico nao e parte legitima para ajuizar aqao civil publica quando o 
interesse, embora homoggneo, e gerado por direitos individuais disponiveis. RO 
4.583197. Rel. Juiz Jose Maria de Mello Porto. Revista do TRT nQ 18, p. 44. 
Recurso Ordinario. A aqio civil publica: cabimento e importancia. A aqao civil 
publica, para defesa de interesses individuais homog6neos, n i o  se assemelha 
a uma reclamaqio trabalhista comum, pois nGo se busca o cumprimento de 
norma trabalhista especifica; busca-se o respeito a ordem juridica fundado numa 
pretensio de carater social, podendo implicar a satisfaqao indireta do direito 
individual ou a fixa~ao de uma indenizaqao (arbitravel em juizo, com base em 
danos causados), pelo descumprimento de normas trabalhistas, revertendo- 
se essa indenizaqao em pro1 dos empregados que se viram lesados por tat ato. 
A motivaqao da aqio civil publica, portanto, nGo e o descumprimento da lei 
trabalhista, mas a repercussao negativa na sociedade que essa situaqao gera, 
como a quest50 vertente de falsas cooperativas. RO 1.5047101 . Rel. Juiza 
Maria Jose Aguiar Teixeira Oliveira. Revista do TRT nQ 32, p. 130. 

RECURS0 ORDINARIO - A G O  CIVIL P ~ ~ B L ~ C A  - CONTROVERSIA ACERCA DOS 
FATOS QUE ENVOLVEM A DEMANDA COLETIVA - ONUS DA PROVA. Tratando- 
se o inquerito civil publico de procedimento administrativo de natureza inquisitorial, 
sem a observancia do contraditorio e do amplo direito de defesa em favor do 
indiciado, destinado que e a colheita de provas pelo Ministerio Pljblico Judiciario 
das provas colhidas na esfera do orgio ministerial, na hipotese de ocorrencia 
de controversia acerca dos fatos que alicerqaram o ajuizamento da aqiio civil 
publica, corolario das garantias constitucionais do devido process0 legal e do 
livre acesso ao Poder Judiciario. RO 00831 -2001 -01 7-01 -00-7. Rel. Juiz Jose 
da Fonseca Martins Junior. Revista do TRT nQ 37, p. 141. 

AFAO DECLARATORIA 
AGAO DECIARATORIA DE INEXIST~NCIA DE RELAGO JUR~D~CACUMULADA 
COM PEDIDO DE MODIFICAG~ - FINALIDADE CIARAMENTE SUBSTITUTIVA 
DA AGAO RESCISORIA - INADEQUAGAO DA VIA JUDICIAL ELEITA - CAREN- 



CIA DO DlRElTO DA A ~ A O  - E X T ~ N ~ A O  DO PROCESSO, SEM APRECIA~AO 
DE MERITO. 
1 - 0 legitimo interesse para agir - cuja sintese se traduz no binbmio utilidade 
+ necessidade - pressupde que a parte autora tenha eleito a via judicial ade- 
quada, para a obtenqio da tutela jurisdicional consequente da aqio proposta. 
2 - 0 ajuizamento de aqBo declaratoria de inexistencia de relaqio juridica, 
cumulada com pedido de modificaqio, cuja consequ6ncia processual sera a 
da desconstituiqio de sentenqa de merito, transitada em julgado, traz em seu 
bojo postulaqio incompativel com o direito exercido, o que traduz carencia 
acionaria, a dar ensejo a extinqBo do processo sem apraciaqio meritoria (CPC: 
art. 267, VI). AD. 01/99. Rel. Juiz Jose da Fonseca Martins Junior. Revista do 
TRT nQ 36, p. 107. 

AGAO RESCIS~RIA 
~qAo RESCISORIA - NULIDADE DA CITA~AO OU ILEGITIMIDADE DE PARTE 
- CABIMENTO DE EMBARGOS A EXECU~AO - DESCABIMENTO DA ASAO 
RESCISORIA. A nulidade da citaqio ou a ilegitimidade passiva ad causam 
podem e devem ser discutidas em embargos a execuqgo (CPC, art. 741, 1 e 
Ill). Por isso mesmo n i o  cabe aqio rescisoria para revolve-las. De outra parte, 
repelidas tais alegaqdes na sentenqa, transitada em julgado, proferida em 
embargos a execuqio, e sob o manto desta - e n i o  sob o mando da sentenqa 
proferida no processo de conhecimento, que sequer cogitou da materia - que 
se abriga o tema da coisa julgada suscetivel, in thesis, do corte rescisorio. Por 
ambas razdes, improcede a rescisoria endereqada a desconstituiqio de titulo 
precedente que sequer cuidou da materia. AR 492/95. Rel. Juiz Luiz Carlos 
Teixeira Bomfim. Revista do TRT nQ 22, p. 80. 

A ~ A O  RESCISORIA - VIOLA~AO LITERAL A PRECEITO DE LEI FEDERAL E 
ERR0 DE FAT0 - CARACTERIZA~AO - ACIDENTE DE TRABALHO - EFEITOS 
JUR~D~COS - CONTRATO DE TRABALHO E RESCISAO - 1) Tendo o evento 
danoso ocorrido no exercicio do trabalho a serviqo do empregador, considera- 
se como acidente de trabalho, n i o  so aquele que causa lesio corporal a pes- 
soa do empregado, mas tambem o que gera efeito de natureza psicologica ou 
psiquiatrica, com a perda ou reduqio, permanente ou temporaria, da capaci- 
dade laborativa, cujo efeito juridic0 trabalhista da concessio do beneficio 
previdenciario e o da suspensio do contrato de trabalho e o da superveniente 
aquisiqio do direito a estabilidade provisoria (Lei ne 8.21 3/91 : arts. 19, caput, 
60 e 11 8). 2) Tratando-se o auxilio-doenqa de beneficio a ser suportado pelo 
orgio previdenciario, somente a ele competindo a concessio da respectiva 
alta, caracterizado se afigura o err0 de fato, uma vez que presentes os pressu- 
postos legais para a sua identificaqio (CPC: art. 485, $9 10 e 29, a validade de 
aptidio ao trabalho emprestada por org5o que integra a estrutura do Ministe- 
rio da Aeronautica. AR 258198. Rel. Juiz Jose da Fonseca Martins Junior. Re- 



vista do TRT nQ 27, p. 98. 
Aqao Rescisoria. 0 que se rescinde e a sentenGa de merito que teria violado 
liberal dispositivo de lei, hipotese que pressupde pronunciamento explicit0 na 
sentenqa rescindenda sobre a materia veiculada, prequestionamento de que 
nao cuidou o Autor. AR 99/98. Rel. Juiza Maria Jose Aguiar Teixeira Oliveira. 
Revista do TRT nQ 27, p. 104. 

A ~ A O  RESCISORIA. Violaqao a literal disposiq80 de lei. A expressio "Fazenda 
Publican contida no Caput, do Artigo 100, da Constitui~Bo Federal, nBo envolve 
somente as entidades integrantes da AdministraqBo Publics Direta, mas tam- 
bem aquelas que, descentralizadas, recebem dotaqdes orqamentarias do Es- 
tado, submetendo-se a controle e desenvolvendo atividades tipicas de Estado. 
A Lei nQ5.796187 nBo foi recepcionada pela nova ordem constitucional, deven- 
do a execu@io se dar pela via de precatorio. AR 233100 (Aq80 Cautelar nQ 1091 
00) Rel. Juiz Paulo Roberto Capanema. Revista do TRT nQ 37, p. 105. 

ASAO RESCISORIA. DOCUMENT0 NOVO -ART. 485, VII, DO CPC. Dispde o 
inciso VII, do art. 485, do CPC, que a decisBo de merito, transitada em julgado, 
pode ser rescindida quando o autor obtiver documento novo cuja existencia 
ignorava, ou de que n8o pode fazer uso antes da prolataqBo daquela, mas que 
seja capaz de Ihe assegurar pronunciamento favoravel. Em verdade, deve se 
entender por documento novo o cronologicamente velho, ja existente ao tem- 
po da decisao rescindenda, mas ignorado ou de impossivel utilizaqao pelo 
interessado a epoca do ajuizamento da aqao, cuja apresentaqgo oportuna se- 
ria capaz de influenciar no julgamento a ponto de proferir decisio totalmente 
distinta da editada, que se busca agora rescindir. NBo sendo essa a hipotese, 
conclusao e a improcedencia do pedido. AR 313/99. Rel. Juiz Alberto Fortes 
Gil. Revista do TRT nQ 29, p. 155. 

ACAO RESCISORIA - FATOS E PROVAS - IMPROCEDENCIA. A regra geral diz 
que e imutavel a coisa julgada; logo, sua rescindibilidade e exceqio. Esta, como 
e sabido, tem sempre interpretaqso restritiva. Destarte, muito estreita e a via 
da rescisoria, sob pena de ser transformada em recurso ordinario especial, 
com prazo de dois anos para sua interposiqBo. A aq8o rescisoria nBo e o reme- 
dio processual proprio para que seja verificada a justi~a ou a injustiqa da deci- 
s8o jurisdicional, e muito menos meio de reconstituiq80 de fatos e provas apre- 
ciados em process0 findo. AR 584199. Juiz Nelson Tomaz Braga. S.E.D.I. Re- 
vista do TRT nQ 34, p. 65. 

RECURSO ORDINARIO - A ~ A O  DE EXECUSAO - MEIO IMPUGNATIVO ADE- 
QUADO -T~TULO EXECUTIVO EXTRAJUDICAL INEXISTENTE- INADEQUA~AO 
DA VIA JUDICIAL ELEITA - CARENCIA ACIONARIA - EXTINSAO DO PROCES- 
SO, SEM JULGAMENTO DE MERITO. 



1 -A aqao de execuqao fundada em titulo executivo extrajudicial, que se revela 
compativel com o processo do trabalho, mormente apos a promulgaqao da 
Emenda Constitucional nQ 24, tem por escopo o alcance de tutela jurisdicional 
destinada a obtenqiio da citaqio do devedor para o cumprimento de determi- 
nada obrigaqao inadimplida, assegurado ao executado o amplo direito de de- 
fesa atraves da ''a@io de embargos" (CPC: art. 745), que Ihe possibilitara a 
extinqao do processo executivo por defeito de forma ou por quest50 de fundo 
que venha invalidar a execuqao, sendo o meio de impugnaqao contra a sen- 
tenqa a ser proferida o recurso ordinario (inteliggncia do que disp6e a alinea a, 
do art. 897, da CLT). 
2 - Alicerqada a aqao de execuqao atraves de termo de acordo firmado entre 0 
empregado e o empregador, com a intervenqao da entidade sindical profissio- 
nal, denota-se a cargncia acionaria do exeqijente, ante a inadequaqao da via 
judicial eleita, uma vez que desqualificado como titulo executivo extrajudicial 
(CPC: art. 585). RO 2.120103. Rel. Juiz Jose da Fonseca Martins Junior. Revis- 
ta do TRT nQ 35, p. 131. 

ACORDO COLETIVO 
FLUMITRENS - REAJUSTE E REPOSIGAO SALARIAL - ACORDO COLETIVO 
2000/2001. A sujeiqao da Empresa Publica aos principios da moralidade e da 
legalidade n i o  Ihe retira a capacidade para formalizar acordos coletivos, inclu- 
sive no que diz respeito a clausulas de reajustes salariais, conquanto adstrita 
ao regime juridic0 proprio das empresas privadas (art.173, § 10, 11, da Consti- 
tuiqao da Republica). Por conseguinte, n i o  pode alegar que depende de auto- 
rizaqgo de orgios do poder executivo para honrar compromisso legitimamente 
assumido. RO 01 954-2001 -006-01 -00-01. Rel. Desembargador Gustavo Tadeu 
ALkmim. Revista do TRT nQ 38, p. 119. 

ADlClONAL NOTURNO 
Adicional Noturno. Supressao. A mudanqa de turno de trabalho encontra-se den- 
tro do jus variandi do empregador, sendo devido ao empregado o respectivo 
adicional enquanto preenchida a condiqao especial, o trabalho em jornada notur- 
na, a exemplo do que ocorre com os de insalubridade e periculosidade. 0 adici- 
onal noturno so e devido enquanto perdurarem as condiq6es que o autorizam. 
Desaparecida a condiqio excepcional podera o empregador deixar de pagar o 
adicional, pouco importando o tempo decorrido. RO 13.483100. Rel. Juiz Paulo 
Roberto Capanema. Revista do TRT nQ 32, p. 93. 

ADlClONAL DE RlSCO 
Adicional de riscos. Lei 4.860165 - artigo 14. Aplicabilidade conforme o preceito. 
GratificaqBo global de funqao. Horas extraordinarias e noturnas. Licenqa remu- 
nerada. Prova pericial. Recurso ordinario empresarial conhecido e parcialmen- 
te provido. 



Intempestividade. lrregularidade da representaqao. Recurso ordinario autoral 
nao conhecido. RO 02477-1 992-01 8-01 -00-0. Rel. Desembargadora Gloria Re- 
gina Ferreira Mello. Revista do TRT nQ 38, p. 47. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Agravo de instrumento. As decis6es de carater terminativo na execuqio po- 
dem ser atacadas por agravo de petiqio, seja pela natureza desse recurso, 
seja pelo texto da alinea a, do art. 897, da CLT Alegada em agravo de petiqao 
que determinada decisao p6e termo ao processo, ou torna praticamente inviavel 
a execuqio, contra a mesma cabe agravo de petiqao, cabendo ao Tribunal 
dizer do acerto de tal alegaqio. Al 1.31 3/01. Rel. Juiz Damir Vrcibradic. Revis- 
ta do TRT, nQ 32, p. 144. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEF~CIOS DA JUSTlCA GRATUITA - CUS- 
TAS PROCESSUAIS - Se n i o  formulado na inicial o pedido de gratuidade de 
justiqa, mas comprovada a miserabilidade atraves de documento habil, ainda 
que na fase recursal, como apontado no artigo 49 da Lei ne 1.060150, deve ele 
ser deferido ao reclamante, vez que se trata de uma garantia constitutional. 
Agravo provido, para determinar a subida do processo e apreciaqao do merito. 
Al 468103. Rel. Juiz Jose Leopoldo Felix de Souza. S.E.D.I. Revista do TRT 
nQ 34, p. 83. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISS~VEL PARA ATACAR DECISAO 
INTERLOCUTORIA NA JUSTISA DO TRABALHO. A teor do artigo 897, alinea 
"b" da CLT, o agravo de instrumento somente tem cabimento dos despachos 
que denegarem a interposi~ao de recursos. Al484103. Rel. Juiza Nidia de As- 
sunqao Aguiar. Revista do TRT nQ 35, p. 101. 

AGRAVO DE PETIGAO 
AGRAVO DE PETICAO - Embora o acordo homologado nos autos seja anteri- 
or a Lei 10.035100, que alterou a CLT, estabelecendo os procedimentos de 
execuqao das contribuiq6es devidas a Previdencia, ocorre que, desde o ad- 
vento da Emenda nQ 20198, o INSS pode promover a execuqao de sua parce- 
la frente ao Judiciario Trabalhista. Recurso provido. AP 00782-1 999-052-01 - 
00-4. ReLDesembargador Jose Leopoldo Felix de Souza. Revista do TRT nQ 
37, p. 115. 

AJUIZAMENTO DE AGAO 
0 ajuizamento de aq8o anterior pelo empregador interrompe o prazo 
prescricional para o ajuizamento da reclamaqio trabalhista, vez que importou 
o reconhecimento do direito ao pagamento das verbas decorrentes do distrato 
pelo devedor. RO. 9.286101. Rel. Juiz Flavio Ernesto Rodrigues Silva. Revista 



do TRT nQ 35, p. 179. 

ANTECIPAGWO DA TUTELA 
MANDADO DE SEGURANGA- TUTELAANTECIPADA: ART. 273 DO CPC - OBRI- 
GAGAO DE FAZER - LlMlNAR REINTEGRATORIA - IMPOSSIBILIDADE. N ~ o  cabe 
a antecipaqio dos efeitos da tutela pretendida se os fatos alegados a 
depender da produqao de provas. Auskncia de pressuposto basico: prova ine- 
quivoca. A obrigaqao de fazer n i o  comporta execuqao provisoria ou liminar. 
Presentes os requisitos autorizadores da concessao da ordem de Seguranqa. 
MS 273197. Rel. Juiz Nelson Tomaz Braga. Revista do TRT nQ 23, p. 35. 

APOSENTADORIA 
A aposentadoria espontinea do empregado, sem o desligamento do emprego 
ou com readmissao imediata, nao rompe o nexo contratual de trabalho (Lei nQ 
8.213191, art. 49, e CLT, art. 453). RO 23.504101. Rel. Juiz lvan D. Rodrigues 
Alves. Revista do TRT nQ 35, p. 97. 

Medida Provisoria. Direito adquirido. 0 respeito ao direito adquirido traduz-se 
na finalidade essencial do Estado para atingir o bem comum. Sem ele nao ha 
direito; nao ha justiqa; nem ha paz. A proteqao de direitos subjetivos adquiridos 
e o fundamental para a seguranqa das relaqbes juridicas; o contrario seria 
voltar a era do ditador irresponsavel, que nao prestava contas de seus atos 
nem se sujeitava as sanqbes por violaqao as leis. 0 estado modern0 e um 
estado de direito, consagrado em todas as constituiqbes modernas, que co- 
nhece em favor do individuo certos direitos e garantias superiores ao proprio 
Estado. E mais: os atos lesivos a direitos e garantias constitucionais nao fogem 
a fiscaliza$io, ao controle e a apreciaqao pelo poder Judiciario, cabendo ao 
interessado, no polo ativo, a iniciativa de promover a apreciaqao judicial, em 
todas as situaqbes contenciosas nascidas de violaqao dos direitos publicos 
subjetivos, por aquela autoridade que deve figurar no polo passivo dessa rela- 
qao (CF, art. 50, XXXV). MS 361195. Rel. Juiz Nelson Tomaz Braga. Revista do 
TRT nQ 18, p. 51. 

Atendidas as exigencias para obtenqao do beneficio quando em vigor a Lei 
6.903181, respeita-se o direito adquirido. AP 827196. Rel. Juiz lvan Dias Rodrigues 
Alves. Revista do TRT nQ 18, p. 68. 

Estando o direito postulado amparado por resoluqao administrativa da Direto- 
ria do Banco que a instituiu, integrando, por isso, o contrato de trabalho dos 
empregados, importa a sua nao observincia em inquestionavel infrigencia ao 
direito adquirido. RO 16.852195. Red. Juiza Amelia Valadao Lopes. Revista do 
TRT nQ 18, p. 75. 



A aposentadoria espontinea nao acarreta a extinqao do contrato, quando o 
empregado continua trabalhando, sem qualquer soluqao de continuidade, 
mesmo que seja empregador o ente publico. Essa a conclusio que se chega 
com a leitura do art. 49, inciso I, letra "b", da Lei 8.213191 e do artigo 453, da 
CLT. Inaplicaveis na hipotese as disposiqbes expressas no artigo 37, da Cons- 
tituiqao Federal de 1998. Nao se trata aqui de investidura originaria em cargo 
ou emprego publico, o que so se admite pela via concursiva. Nao se trata 
tambem de readmissao, mas de prestaqao de serviqo continuada, o que afasta 
nulidade contratual, com fundamento no referido artigo. RO 2.206196. Rel. Juiza 
Amelia Valadao Lopes. Revista do TRT nQ 19, p. 74. 

PREMIO APOSENTADORIA - CEDAE - C ~ U S U L A  56 DO ACT 97/98 Tendo o 
autor deixado de cumprir o prazo de 90 dias, apos a aquisiqio do direto, para 
requerer a aposentadoria, deixa de fazer jus ao recebimento do Prgmio Apo- 
sentadoria, na forma do Paragrafo 1 Q, da Clausula 56 do ACT 97/98. RO 20.3261 
99. Rel. Juiz Jose Maria de Mello Porto. Revista do TRT nQ 29, p. 11 1. 

PROGRAMA DE INCENTIVO A APOSENTADORIA. Considerando que propos- 
ta de incentivo a aposentadoria e contratual e obriga o proponente e que nega- 
do ao autor o direito de se inscrever no referido programa, perfeitamente ajus- 
taveis, na especie, as regras previstas nos art. 120 e 1.080, do Codigo Civil c l  
c o paragrafo Onico do art. 80, da CLT. A isonomia de tratamento constitui prin- 
cipio legal e constitucional inafastavel pelas normas internas do empregador. 
Assim, se os trabalhadores de outros setores auferiram vantagens pela resci- 
sao voluntaria mesmo prestando mais de 15% de horas extras, nenhuma ra- 
z i o  ha para se negar o mesmo beneficio ao autor. RO 15.620198. Rel. Juiz 
Paulo Roberto Capanema. Revista do TRT nQ 29, p. 123. 

Complementaqao de aposentadoria. Competgncia. 0 fato de dizer o 920 do 
art. 202 do texto constitucional que as contribuiqbes, os beneficios e as condi- 
qbes contratuais "nao integram o contrato de trabalho", nao trazem qualquer 
novidade a esta Justiqa. Ja ha muito prevalece o entendimentode que tais 
titulos sao creditos trabalhistas diferidos e decorrentes do contrato de trabalho. 
Portanto, o so fato de constar da novidade constitucional sua nao integra~ao 
em titulos outros n i ~ o  importa em exclus3o de cornpetencia desta Justiqa. RO 
10.390/00. Rel. Juiza Doris Castro Neves. Revista do TRT nQ 29, p.127. 

RECURS0 ORDINARIO - A aposentadoria espontinea nao mais acarreta a 
extinqiio automatica do contrato de trabalho, de acordo com a inovaqio trazida 
pelo art. 49, inc. II, da Lei 8.213191. Desta forma, permanecendo laborando o 
empregado apos o seu advento, conserva-se uno, inalterado, ininterrupto e 
integro tal contrato, ate sua dispensa imotivada. RO 1.584199. Rel. Juiz Jose 



Leopoldo Felix de Souza. Revista do TRT nQ 30, p. 1 14. 

SUPLEMENTAGAO DE APOSENTADORIA. ABONO CONCEDIDO AOS EMPRE- 
GADOS DA ATIVA NAO EXTENSIVOS AOS APOSENTADOS. ~ i o  restou pro- 
vado que os abonos, concedido aos empregados da PETROBRAS S.A., deno- 
minados "Gratificaqio Contingente" e "Participaqio nos Resultados", previs- 
tos em norma coletiva, tenha se configurado como efetido reajustamento sala- 
rial. Mantido o seu carater de pr6mio a atividade, sem projeqao para o future, 
indevido o reajustamento da suplementaqio de aposentadoria pleiteada. RO 
19.826100. Rel. Juiza Maria das Graqas Cabral Viegas Paranhos. Revista do 
TRT ne 31, p. 113. 

COMPLEMENTAGAO DE APOSENTADORIA - A recorrente quando de sua apo- 
sentadoria, n i o  contava com 30 (trinta) anos de tempo de serviqo, como exige 
a norma inscrita no item 10.3, do Reulamento 001, da BRASILETROS - FUNDA- 
GAO CBEE DE SEGURIDADE SOCIAL, que pretende ver aplicado, n i o  fazen- 
do jus a complementaqio pretendida. RO 4.342101. Rel. Juiz Fernando AntBnio 
Zorzenon da Silva. Revista do TRT nQ 31, p. 129. 

COMPLEMENTAGAO DE APOSENTADORIA. COMPETENCIA. A discuss80 so- 
bre criterios e normas aplicaveis a complementaq6es de aposentadoria, como 
o caso em tela, n i o  diz respeito a contrato de trabalho e, portanto, incompe- 
tente a justiqa do trabalho, ratione materiae, para processar e julgar o presen- 
te litigio, a teor da norma inscrita nos artigos 1 14 e 202, da CRFBl88, o segun- 
do com a redaqio que Ihe foi dada pela Emenda Constitucional ne 20, de 
16.1 2.1 998. RO 9.845101. Juiza Maria das Graqas Cabral Viegas Paranhos. 
Revista do TRT nQ 32, p. 11 9. 

COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA/ COMPETENCIA DA JUSTIGA DO 
TRABALHO. E competente a Justiqa do Trabalho para apreciar e julgar litigios 
decorrentes de diferenqas de complementaqio de aposentadoria. Beneficio 
instituido pelo empregador, de natureza restrita aos seus empregados e de- 
pendentes, tendo por respaldo direito subjetivo que encontra sua fonte na rela- 
qio de emprego, configurando o pedido inicial, mero reflexo das clausulas mais 
beneficas que aderem ao pacto. Compet6ncia em razio da materia mantida, 
segundo a exegese que se extrai do art. 1 14 da CRFB, por n i o  ter sido modifi- 
cada sua redaqio, apos o advent0 da Emenda Constitucional nQ. 20 de 1511 21 
98. RO 6.21 9/02 (Processo nQ 01 429-2000-029-01 -00-9). Rel. Juiz Wanderley 
Valladares Gaspar. 93 Turma. Revista do TRT nQ 34, p. 107. 

APOSENTADORIA ESPONTANEA. EFEITOS. A concessio do beneficio de apo- 
sentadoria voluntaria, em decorr6ncia da disciplina legal do artigo 49 da Lei nQ 
821 3/91, n i o  exige mais o afastamento do segurado do emprego, mantendo- 



se, portanto, integro o contrato de trabalho. RO 14.597102 (Processo nQ 02053- 
2001-302-01-00-6). Rel. Juiz Jose Antonio Teixeira da Silva. 6a Turma. Revista 
do TRT nQ 34, p. 129. 

ARREST0 
MANDADO DE SEGURANGA - DECISAO SUBVERSIVA DA ORDEM PROCES- 
SUAL -CABIMENTO DE CORREICIONAL - DESCABIMENTO DA ORDEM. A 
apreensao judicial de bens sem previa citaqao do devedor constitui, tecnica- 
mente, arresto, medida cautelar nominada cujo manejo e condicionado por 
circunst&ncias especificas relacionadas a conduta suspeita do devedor. A de- 
terminaqgo de arresto, sem noticia de conduta inidanea do devedor, constitui 
subversao da ordem processual, suscetivel de retificaqgo mediante reclama- 
qao correicional. 0 cabimento desta arreda por si so o cabimento do "writ" (Lei 
1.533 de 31 de dezembro de 1951, art. 50,Il). Correta, portanto, a denegaqio 
liminar da ordem. Agravo regimental improvido. MS 647198. Rel.Juiz Luiz Carlos 
Teixeira Bomfim. Revista do TRT ne 22, p. 71/72. 

ASSISTENCIA 
Pedido de assisthcia. Indeferimento. Cabimento de Recurso Ordinario. A des- 
peito de enquadrado na especie de decisao interlocutoria, o ato do Juiz, que 
indefere o pedido de assistsncia, acarreta a extinqgo do feito para o 
interveniente, ocasionando-lhe imediato dano processual. A invocaqao ao § 1°, 
do art. 893 da CLT, e de todo simplista a hipotese dos autos, face a natureza 
propria do instituto da assist6ncia e seus efeitos processuais peculiares. Cabi- 
vel, portanto, a especie a utilizaqao de Recurso Ordinario. RO 25224197. Rel. 
Juiz Edilson Gonqalves. Revista do TRT nQ 29, p.143. 

ATUALIZA~AO MONETARIA 
ATUALIZA~AO MONETARIA. TR. A Lei nQ 8.1 77, de 1991, criando a taxa 
Referencial - TR, em seu artigo 39, nao cristaliza a figura da cobranqa de juros 
sobre juros. A mera denominaqio dada pelo caput nao revela o condao de 
travestir a sua real natureza, qua1 seja, a de correqao monetaria. Agravo de 
Petiqao a que se nega provimento. AP 5.043100.Rel. Juiz Joao Mario de 
Medeiros. Revista do TRT nQ 29, p. 149. 

RECURS0 ORDINARIO - A epoca propria para a incid6ncia de atualizaqao das 
verbas salariais e o m6s de cornpetencia, nao se confundindo com a data limi- 
te de pagamento de salario (art. 459, § 10 da CLT). Tambem para que nao reste 
prejuizo ao exeqiiente, o imposto de Renda nao ha que incidir sobre o valor 
total do credit0 trabalhista, mas sim m6s a mQs. Recurso provido. RO 00480- 
2001 -067-01 -00-0. Rel. Desembargador Jose Leopoldo Felix de Souza. Revis- 
ta do TRT nQ 38, p. 43. 



AUX~LIO-ALIMENTACAO 
A concessao habitual de beneficio no curso do contrato de trabalho, no caso 
dos autos, o auxilio alimentagio, gera a sua incorporasao ao salario do empre- 
gado, ressaltando-se que tal beneficio nao pode ser retirado unilateralmente, 
sob pena de ofensa a norma legal de inalterabilidade contratual, insculpida no 
art. 468 da CLT, norma minima a que ambas as partes estao jungidas e a 
irredutibilidade salarial, consagrada pelo texto constitucional. RO 804197. Rel. 
Juiz Jose Leopoldo Felix de Souza. Revista do TRT ng 22, p. 63. 

A supressho do fornecimento de ajuda alimentaqiio a empregado aposentado 
garantida atraves de norma interna por entidade integrante da Administraqao 
Publica indireta, ainda que recomendada por 0rgao Ministerial incumbido da 
supervisao de suas atividades, configura altera~ao contratual in pejus, sendo 
nula de pleno direito, nos termos do artigo 468 da CLT Recurso improvido. RO 
21 .I 39/00. Rel. Juiz Jose Carlos Novis Cesar. Revista do TRT ng 31, p. 109. 

AUX~LIO-EDUCACAO 
A concessao de auxilio-educa~ao aos dependentes do empregado nao confi- 
gura salario indireto, pago ao empregado, por forqa do disposto no artigo 458, 
paragrafo 20, inciso II, da CLT RO 14.578100. Rel. Flavio Ernesto Rodrigues 
Silva. Revista do TRT nQ 34, p. 133. 

AVISO PREVIO 
Por ser indevido o aviso previo ao empregado domestico, eis que ainda nao 
regulamentado o inciso XXI do art. 70 da CRFB, nao cabe a sua projegao no 130 
salario proporcional. RO. 00560-2003-007-01-00-4 (Proc. Sumarissimo). Rel. 
Desembargador Nidia de Assunqao Aguiar. Revista TRT nQ 38, p. 41. 

BANCARIOS 
A inser~ao do trabalhador bancario no disposto pelo artigo 224, da CLT, nao 
tem o condao de afastar a obrigatoriedade de controle de freqijencia, razao 
pela qua1 a auskncia daquele documento acarreta presunqao iuris tanturn 
em favor da jornada alegada na inicial. RO 12.541100. Rel. Ivan Dias Rodrigues 
Alves. Revista do TRT nQ 29, p. 132. 

Como previsto no seu Estatuto Social, o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econ6mico e Social e uma empresa publica dotada de personalidade juridica 
de direito privado integrante do sistema financeiro nacional que se dedica a 
exploraqBo de atividades tipicamente bancaria e financeira relacionadas ao 
objetivo de promover a politica de desenvolvimento econ8mico e social do pais. 
Desta forma, no passo da Orienta~go Jurisprudencial nQ 179, da Se@o de 
Dissidios Individuais, Subse~ao I, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, 



aplica-se aos seus empregados a jornada ordinaria de seis horas fixada pelo 
artigo 224, "caput", da CLT. Ro. 9.602102. Rel. Juiz Jose Carlos Novis Cesar. 
Revista do TRT nQ 35, p. 11 9. 

CARGO DE CONFIANCA (ART 224 - CLT) 
As provas produzidas nos autos deixaram claro que, muito embora a reclamante 
tenha exercido em alguns periodos o cargo de chefe, nao recebeu por isso, 
razao pela qua1 faz jus as verbas decorrentes do exercicio no cargo. RO 3.9401 
00. Rel. Juiz Jose Leopoldo Felix de Souza. Revista do TRT nQ 32, p. 104. 

CERCEIO DE DEFESA 
Adiamento de audiencia. Cerceio de defesa. E direito do advogado requerer o 
adiamento da audiencia, desde que comprove o impedimento de comparecer 
ate a abertura da audiencia (art. 453, 11, e paragrafo 1, CPC). Comprovado 
impedimento com 2 dias de antecedencia, mediante petiqao levada a protoco- 
lo e acompanhada de documento confirmando o motivo alegado, o indeferimento 
com conseqiiente declaraqio de revelia constitui cerceio de defesa. RO 10.0821 
02. Rel. Juiz Damir Vrcibradic. Revista do TRT nQ 35, p. 161. 

CESSAO DE EMPREGADO 
Requisiqao ou "cessio" de funcionario na esfera do Direito Administrativo. Nao 
pode haver deslocamento de funcionario que nao nos limites das Leis nQ 1 .I 711 
52 e 8.1 12/90. "Cessao"de empregado no Direito do Trabalho. lnexiste texto 
de lei que regule as relaq6es de trabalho que tolere esta pratica. RO 28166195. 
Rel. Juiza Doris Castro Neves. Revista do TRT nQ 19, p. 66. 

CITAGAO DA FAZENDA PUBLICA 
Agravo de Petiqao. Citaqio da Fazenda Publica. Nulidade. A Fazenda Publica 
deve ser notificada para opor embargos a execuqao. A omissao desse proce- 
dimento gera a nulidade do processo, a partir do ato judicial que nao houve. 
Agravo provido. AP 2.052198. Rel. Juiz Aloysio Santos. Revista do TRT nQ 
23, p.60. 

co~~ssAo DE CONCILIACAO PREVIA 
Portaria nQ 329, de 14.8.02, feita editar pelo Senhor Ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego. Comissao de Conciliaqao Previa. 
"Art. 30. A instalaqao da sessao de conciliaqiio pressup6e a exist6ncia de conflito 
trabalhista, n i o  se admitindo a utiliza~io da Comissao de Conciliaqao Previa 
como orgio de assist6ncia e homologaqao de rescisao contratual. 
Paragrafo Onico. A competQncia para prestar assistencia ao trabalhador na res- 
cis50 contratual e do sindicato da categoria e do Ministerio do Trabalho e Empre- 
go, nos termos do art. 477, da CLT.". 



As CCPs existem para que os empregados busquem receber seus creditos, di- 
ante da negativa do empregador em satisfazer titulos devidos. NBo se constitu- 
em, portanto, em local para que o empregado, reconhecidamente dispensado 
sem justa causa, receba seus creditos. Sendo incontroverso que a dispensa se 
deu sem justa causa, e sustentando o empregador que os valores pagos 
correspondem a todas as parcelas a que a empregada fazia jus, impunha-se 
que houvesse a homologaqiio administrativa ou a assistencia sindical no paga- 
mento dos valores reconhecidos, sendo de todo inadequada a iniciativa patronal 
de buscar a Comissao de Conciliaqiio Previa para que o empregador faqa o 
pagamento de todos os valores devidos a uma empregada imotivadamente dis- 
pensada. 0 s  elementos dos autos evidenciam que o objetivo da reclamada foi o 
de "desvirtuar, impedir e fraudar a aplicaqao dos preceitos" contidos na CLT, o 
que atrai a aplicaqao de seu art. 90, para afastar a quitaqao geral que a reclama- 
da-recorrente pretende ver aplicada. RO. 01 21 5-2002-035-001 -00-6. Rel. Juiza 
Doris Castro Neves. Revista do TRT nQ 36, p. 65. 

COMISSAO DE CONCILIASAO PREVIA - Nao se pode exigir que a inicial se 
faqa acompanhar dos documentos comprobatorios da passagem pela comis- 
siio de conciliaqao, de que trata o artigo 625-D da CLT. Nao se trata de docu- 
mento indispensavel a propositura da aqao. Em momento algum o referido 
dispositivo legal faz esta exigencia. Estipula, apenas, que a declaraqiio da ten- 
tativa frustrada de conciliaqao "devera ser juntada a eventual reclama~ao traba- 
Ihista". N5o necessariamente com a petiqiio inicial; logo, niio e fundamental 
para o ingress0 da reclamatoria.RO.0090-2002-033-01-00-4. Rel. Juiz Gustavo 
Tadeu Alkmim. Revista do TRT nQ 36, p. 155. 

COMPENSA@~O DE JORNADA 
0 regime de compensaqao de jornada esta previsto em texto celetista (§ 20 do 
art. 59) e constitucional (inciso XIII, art. 7Q) especificos, ressaltando-se que 
embora haja posiqbes interpretativas que insistem na existencia de determina- 
qiio pelo inciso XIII, do art. 70, da Constituiqiio de exclusividade do titulo juridic0 
coletivo para autorizaqao de prorrogaqiio de jornadas, a maioria da jurispru- 
dencia, contudo, nao tem se posicionado em torno de semelhante vertente 
interpretativa, insistindo na existencia de autoriza~iio ampla no texto magno 
referido, ou seja, a palavra acordo traduziria pacto bilateral ou coletivo. R01502/ 
97. Rel. Juiz Jose Leopoldo Felix de Souza. Revista do TRT nQ 22, p. 59/60. 

CONFLlTOS TRABALHISTAS 
RECURS0 ORDINARIO - SUBMISSAO DOS CONFLITOS TRABALHISTAS AS 
COM~SSOES DE CONCILIACAO PREVIA E SUA HARMONIA COM 0 PRINC(- 
PI0 DO LlVRE ACESSO A 0  PODER JUDICIARIO - ANTlNOMlA JUR~DICA 
INEXISTENTE - PREVALENCIA DO CRITERIO "LEXSUPERIOR DEROGATLEGI 
INFERIORI". 1 - A antinomia juridica, assim considerada como a oposiqiio entre 



duas normas contraditorias, emanadas de autoridades competentes em um 
mesmo imbito normativo, que estaria a redundar em uma situaqao de conflito 
a tornar instavel a seguraqa das relaqdes juridicas, pressupde a verificaqao 
pelo interprete do direito da existkncia de incontornavel incompatibilidade 
normativa na conformaqgo da aparente colisao e da indispensabilidade de sua 
soluqao para a composiqio do conflito de interesses em jogo. 2- Prevalecendo 
no Direito Moderno o principio da unidade do ordenamento juridico, segundo o 
qua1 todo o sistema normativo deve guardar uma coerkncia interna, mormente 
nos paises dotados de uma constituiqao rigida, cuja Lei Fundamental se apre- 
senta como fonte comum de validade e coesiio que ira permear a interpreta- 
q io  de todas as demais normas juridicas, afigura-se inconcebivel a existkncia 
de suposta antinomia quando sua resoluqao faz se atraves da aplicaqao do 
criterio hieraquico. 3- A submissio das demandas trabalhistas as Comissdes 
de Conciliaqao Previa (CLT art. 625 D), cuja instituiqgo se presume ser o da 
legitima composiqiio extrajudicial dos conflitos de interesse, nao tem o condao 
de impedir a parte interessada de se socorrer preferencialmente da Justiqa do 
Trabalho, corolario da efetividade das garantias constitucionais do direito da 
aqao e do livre acesso do cidadio ao Poder Judiciario (CF88: art. 50, XXXV). 
RO 11.053/01. Re!. Juiz Jose da Fonseca Martins Junior. Revista do TRT ne 
32, p. 125. 

CONCILIACAO P R ~ V I A  
COMISSAO DE CONCILIASAO PREVIA. Condiqges da aqBo. Desnecessidade. 
A conciliaqiio previa, prevista no 5 20, alinea "d", do artigo 625, da CLT, n8o se 
constitui condiqao da aqao, pressuposto necessario ao ajuizamento da recla- 
maqso trabalhista, vez que o direito de aqgo e constitucionalmente assegura- 
do no artigo 50, inciso XXXV, da Lex Legum. RO. 00591 -2002-322-01 00-1. Rel. 
Desembargador Paulo Roberto Capanema. Revista do TRT nQ 38, p. 35. 

CONTRATA~AO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS 
Nao restando demonstrado que a contrataqao da empresa prestadora de ser- 
viqos tenha obedecido a regular process0 licitatorio, responde a Administraqio 
Publica pelos encargos trabalhistas e previdenciarios, por culpa in eligendo. 
Senten~a que se mantem. RO 18672195. Rel. Juiz lzidoro Soler Guelman. 
Revista do TRT nQ 18, p. 97. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA DO TOMADOR DE SERVISOS. o 
inadimplemento de obrigaqio trabalhista faz concluir-se que a tomadora de 
serviqos negligenciou no dever de verificaqiio da idoneidade financeira da 
empresa contratada para arcar com o pagamento dos creditos trabalhistas de 
natureza alimentar, caracterizada a culpa in eligendo, porquanto n5o diligenciou 
a contrataqio de empresa idbnea e ainda culpa in vigilando, n3o fiscalizando 



a execuqao do contrato, permitida a situaqgo de insolv6ncia. RO 19700196. 
Rel. Juiz Paulo Roberto Capanema. Revista do TRT nQ 24, p. 53/54. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA. Prevalece a responsabilidade subsidiB 
ria imposta ao tomador de serviqos, mesmo quando firmado Contrato Adminis- 
trativo, sob pena de premiar o ente paraestatal com a impunidade decorrente 
de culpa in eligendo e in contrahendo. RO 1 I .979/99. Juiza Aurora de 
Olveira Coentro. Revista do TRT nQ 31, p.133. 

CONTRATACAO TEMPORARIA 
Contrataqgo temporaria por excepcional interesse publico. Regulamentaqgo. 
Na forma dos arts. 37, IX e 39, da Constituiqgo, enquanto niio houver lei fede- 
ral geral, regulamentando a materia, cabe aos Estados e Municipios legislarem 
sobre a contrataqao temporaria por excepcional interesse pdblico, observados 
os limites constitucionais. 
Contrataqiio temporaria por excepcional interesse pQblico. Regime Juridico. 
Uniiio. Na forma dos arts, 37, IX e 39, da Constituiqiio, ate a promulgaqiio da 
EC nQ 19, de 5.6.98, era obrigatorio o Regime Juridico ljnico - estatutario - 
mesmo nos casos de excepcional interesse publico. Administraqgo Publica. 
Vinculo de Emprego. Concurso. A exigencia de concurso publico configura re- 
quisito essencial ao reconhecimento de relaqgo de emprego com a Administra- 
qgo PQblica. Na forma do art. 37, !j 20, da CF, a falta de concurso acarreta a 
nulidade absoluta de tal contrataqiio, nao havendo pois qualquer efeito juridic0 
dela decorrente. RO 3.1 87/02 (01 035-1 996-262-01 -00-4). Rel. Juiz Jose Luiz 
da Gama Lima Valentino. Revista do TRT nQ 37, p.187. 

CONTRATO DE EXPERIENCIA 
Contrato de Experiencia. Se o empregado trabalhou anteriormente sob o regime 
da Lei 6.019174, n i o  mais se pode falar em period0 de experiencia. RO 3.6031 
00. Rel. Juiza Aurora de Oliveira Coentro. Revista do TRT nQ 30, p. 139. 

CONTRATO DE TRABALHO 
"A circunstincia ensejadora da presunqgo de veracidade dos termos da exordial 
traz a conclus2o de que a alteraqgo de cargo foi prejudicial ao empregado, 
devendo ser declarada nula, e, conseqiientemente, restabelecida a condiq3o 
anterior (art. 468 da CLT)." RO 19.553193. Rel. Juiz Edilson Gonqalves. Revis- 
ta do TRT nQ 31, p. 95. 

Vendedor comissionista. Instituiqgo no contrato de trabalho de clausula star 
del credere. Impossibilidade. A instituiqio 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. RO 26.162101. Rel. Juiz Fernando 



Antbnio Zorzenon da Silva. 33 Turma. Revista do TRT nQ 33, p. 101. 

CONTRATO INDIVIDUAL 
ResoluqSio 550185. Fixada a premissa de adesiio da vantagem no contrato indivi- 
dual, de ver que, ainda assim, foi observado pela empregadora o procedimento de 
tentativa de reaproveitamento em outras unidades - o qual, registre-se, somente 
poderia ocorrer no mesmo cargo, haja vista o banimento de transposiqao pelo 
sistema constitutional vigente. Recurso ordinario conhecido e provido. RO 8.2281 
01. Rel. Juiza Gloria Regina Ferreira Mello. Revista do TRT nQ37, p. 133. 

CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA 
ContribuiqGo Previdenciaria. Reduqgo da aliquota e reposiqao das diferenqas 
retidas. Recurso Administrativo parcialmente provido, assegurada, no efeito 
erga omnes, a aplicaq80 da aliquota previdenciaria de 6% (seis por cento) ate 
23.7.98 e a partir de 24.7.98, a aliquota de 11 % (onze por cento), instituida 
pela Lei nQ 9.630198, compensando as parcelas devolvidas, como determinado 
na Sessio de 28.08.97, do Egregio Orgho Especial desta Regiso. PA 148197. 
Recurso Administrativo. Rel. Juiz Paulo Roberto Capanema. Revista do TRT nQ 
23, p. 42. 

CONTRIBUIGAO SINDICAL 
A Constituiqao da Republics, em seus arts. 50, XX e 8% V, assegura o direito de 
livre associaqio e sindicalizaqao. E ofensiva a essa modalidade de liberdade 
clausula constante de acordo, convenqao coletiva ou sentenqa normativa esta- 
belecendo contribuiqio em favor de entidade sindical a titulo de taxa para cus- 
teio de sistema confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento 
sindical e outras da mesma especie, obrigando trabalhadores n8o sindicaliza- 
dos. Sendo nulas as estipulaqdes que inobservem tal restriqio, tornam-se pas- 
siveis de devoluq60 os valores irregularmente descontados. (Precedente 1 19 
do TST, reformulado pela Resoluqiio nQ 82 de 13/8/98). RO 19685196. Rel. Juiz 
Jose Leopoldo Felix de Souza. Revista do TRT nQ 21, p. 61. 

Escapa a Justiqa do Trabalho a competkncia para julgar aq8o em que o sindi- 
cato, em nome e por direito proprio, cobra de empresa contribuiqdes de qual- 
quer natureza previstas em convenqgo coletiva. RO 10.194/97. Rel. Juiz Ivan 
Dias Rodrigues Alves. Revista do TRT nQ 23, p. 49. 

CONVENGOES E ACORDOS COLETIVOS 
Recurso Ordinario - Principio da Prevalkncia da Clausula mais Benefica - Na 
forma do art. 444 da CLT, as normas contratuais devem ser respeitadas, 
mesmo que conceda direitos superiores aqueles constitucionamente ga- 
rantidos. RO 19.008100. Rel. Juiza Nidia de Assunqgo Aguiar. Revista do 
TRT nQ 29, p. 138. 



BANERJ - REAJUSTE PREVISTO NA C ~ U S U L A  5a DO ACORDO COLETIVO 91 1 
91. Comprometendo-se o Banco, em Acordo Coletivo, a pagar perdas salariais 
com base no indice IPC de junho de 1987, suprimido pelo denominado "Plano 
Bresser", tornou-se devedor de tal reajuste. Recurso ordinario improvido. RO 
12429199. Rel. Juiz Joio Mario de Medeiros. Revista do TRT nQ 30, p. 1 10. 

RECURS0 ORDINARIO - C L ~ S U L A  NORMATIVA - CONDIGAO RESOLUTIVA. 
Se os reajustes salariais ou de complementaqiio de aposentadoria previstos 
em clausula normativa estavam vinculados a viggncia de determinada lei (Lei 
8.419192), a revoga~io da referida lei torna inaplicaveis tais reajustes, por 
implementada a condiqao resolutiva do ajuste. RO 3.615199. Rel. Juiz Jose da 
Fonseca Martins Junior. Revista do TRT nQ 31, p. 121. 

COOPERATIVAS 
COOPERATIVAS. Ao invocar sua condiqao de sociedade cooperativa, regida 
pela Lei nQ 5.764171, deve a parte demonstrar nao so o preenchimento das 
condiqdes fixadas na lei que as rege, como tambem que aquele que ingressou 
em seus quadros, como cooperativado, o fez dentro dos limites da lei. RO 
9.451100. Rel. Juiza Doris Castro Neves. Revista do TRT nQ 31, p. 87. 

COOPERATIVA M~~LTIPLA. Restando evidenciado que a cooperativa foi institu- 
ida com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicaqao dos direitos 
trabalhistas de seus "empregados", na medida em que fazia a intermediaqio 
da mao-de-obra, de reconhecer-se o vinculo empregaticio diretamente com a 
empresa tomadora (En. 331, I, do TST). Recurso a que se nega provimento, no 
particular. RO 00942-2000-022-01 -00-8. Desembargadora Aurora de Oliveira 
Coentro. Revista do TRT nQ 37, p. 169. 

Cooperativa. Intermediaqio de mio-de-obra. Na forma dos artigos 30 e 4Q da 
Lei nQ 5.764, de 16.12.71, opera irregularmente a cooperativa que se limita a 
alugar a mao-de-obra de seus associados. Ante tal fraude, o trabalhador pode 
optar pela nulidade do pacto com a cooperativa e formaqao direta de vinculo 
de emprego como o tomador de serviqos, por forqa do art. 90, da CLT; tambem 
pode optar pelo vinculo direto com a cooperativa e responsabilizaqio do tomador 
de serviqos, aplicando-se analogicamente o art. 455, da CLT e 1.51 8 do Codigo 
Civil. RO 01 659-2002-051 -01 -00-0. Rel. Desembargador Jose Luiz da Gama 
Lima Valentino. Revista do TRT nQ 38, p. 103. 

CREDOR 
Certo e que o credor e admitido a lanqar - e o que deflui do paragrafo segundo, 
do artigo 690, do Codigo de Processo Civil. Tal disposiqao, todavia, ha de ser 
considerada em harmonia com o que preceituam os artigos 620 e 71 4, do Codi- 



go de Processo Civil. Havendo outros pretendentes, ainda que a maior oferta 
lanqada pelo credor se situe aquem do valor da avaliaqao, lanqo sera admissivel, 
entendendo-se a locuqao "valor dos bens", a que refere o paragrafo segundo, 
do artigo 690, do Codigo de Processo Civil, como "valor do lanqo". Ausente 
qualquer pretendente, e frustrado o certame, o credor deve pagar o preqo da 
avaliaqao, adjudicando o bem conforme artigo 714, do Codigo de Processo Civil, 
se o desejar. Admitir que, independentemente de concorr&ncia, o credor arre- 
matasse o bem, por valor niio apenas inferior ao da avaliaqiio, mas inclusive do 
proprio credito, conduziria a agravamento inaceitavel da situaqao do devedor a 
vista de eternizaqiio da execuqao em depauperamento de sua situaqao econb- 
mico-financeira e ao enriquecimento ilicito do credor. AP 174103. Rel. Juiza Glo- 
ria Regina Ferreira Mello. Revista do TRT nQ 35, p. 113. 

CTPS (OBRIGAGWO DE FAZER) 
AGRAVO DE PETIGAO. MULTA DIARIA PELA NAO ANOTAGAO DA CTPS. 
Determinado o pagamento de multa diaria pela nao anotaqiio da CTPS em 
decisao transitada em julgado descabe discutir novamente a questiio na 
fase executoria. AP 3029198. Rel. Juiz Alberto Fortes Gil. Revista do TRT 
nQ 22, p. 1 14. 

DANO MORAL 
A ljnica forma de atribuir-se a cornpetencia para a Justiqa do Trabalho nas 
aq6es em que se pretende a reparaqao pelo dano moral, sera, necessaria- 
mente, de lege ferenda, por se tratar de outra controversia oriunda da rela- 
qao de trabalho e, ai, so mediante lei. RO 18.092195. Rel. Juiz Aloysio Correa 
da Veiga. Revista do TRT nQ 19, p. 98. 

0 patrimbnio ideal do trabalhador e a sua capacidade laborativa que deriva da 
reputaqiio conquistada no mercado, profissionalismo, dedicaqao, produqiio, 
assiduidade, capacidade, etc. Neste diapasio, e de se considerar ato lesivo a 
moral todo aquele que afete o individuo para a sua vida profissional, de forma 
a insultar de forma leviana a imagem profissional do empregado. RO 20.0411 
98. Rel. Juiz Paulo Roberto Capanema. Revista do TRT nQ 26, p. 52. 

Revista do Empregado. A revista pessoal do trabalhador, quando feita com 
praticas abusivas a sua intimidade ou dignidade, caracteriza dano moral, na 
medida em que o direito do empregador de preservar seu patrimdnio esbarra no 
direito pessoal indisponivel de seus empregados de manterem sua intimidade 
inviolada, direito este estabelecido no art. 50, inc. Ill e X da Constituiqiio Federal. 
RO 22.1 18/98. Rel. Juiza Doris Castro Neves. Revista do TRT nQ 27, p. 51. 

DANO MORAL. Nao se nega que o process0 de revista a que s i o  submetidos 
os empregados de certas empresas pode causar certo desconforto. No entan- 



to, para que desta conduta resulte a condenaqao em danos morais, necessB 
ria seria a comprovaq80 de prejuizo a imagem ou dignidade causado ao em- 
pregado. In casu, o fato do empregado tirar uma camisa e uma calqa, nafrente 
de outros companheiros, nao significa, por si so, prejuizo moral. Tratando-se 
de empresa farmacgutica, que lida corn medicaqao controlada (toxica e psico- 
tropica), o manuseio equivocado destes remedios poderia trazer-lhe ate mes- 
mo responsabilidades criminais, alem, e claro de prejuizos a vida humana, 
assim, nao ha como impor tal condenaqao. RO 16.634102. Rel. Juiza Aurora de 
Oliveira Coentro. 23 Turma. Revista do TRT ne 34, p. 113. 

Dano moral. Ofensa a honra do empregado, implica em indenizaqao por danos 
morais. RO. 0463-2001 -301 -01 -00-6. Rel. Juiz Fernando Antanio Zorzenon da 
Silva. Revista do TRT nQ 36, p. 11 7. 

DAN0 MORAL. 0 julgador no exercicio de sua funqao institutional ha que se 
orientar sobremaneira por principios e nesse sentido prescreve a Constituiqiio 
da Republics, consoante art. 50, inciso X, que a intimidade e a honra sao 
inviolaveis. Sua tutela e indissociavel da propria dignidade humana. RO. 1220- 
2000-045-01 -00. Rel. Desembargador Jose Nascimento Araujo Netto. Revista 
do TRT ne 38, p. 81. 

DESCONTOS PREVIDENCIARIOS 
DESCONTOS PREVIDENCIARIOS. A cota previdenciaria e suportada por ambas 
as partes como contribuintes obrigatorios, nos termos da lei previdenciaria. 
Dessa forma, nao ha de se imputar ao empregador a responsabilidade pelo 
pagamento, com o ressarcimento do reclamante. R0.1554-2001-019-01-00-2. 
Rel. Juiz Jose Antonio Teixeira da Silva. Revista do TRT ne 36, p. 141. 

DESCONTOS PREVIDENCIARIOS. Tendo sido recolhidos os descontos 
previdenciarios com base no teto mhimo, nao havera mais contribuiqao do 
segurado empregado incidente sobre a parcela mensal da sentenqa ou acor- 
do, conforme estabelece a Ordem de Serviqo Conjunta MPAS/INSS/ DAF nQ 
66/97. AF00248-2000-029-01-00-5. Rel. Desembargadora Nidia de Assumqiio 
Aguiar. Revista do TRT nQ 37, p. 11 1. 

DEFICIENTE F~SICO 
DEFlClENTE F~SICO - DISPENSA IMOTIVADA - DISCRIMINASAO - ORDEM 
DENEGADA - Manda a lei (NO 9.029 de 13 de abril de 1995, Art. 40) que ao 
empregado dispensado por motivo discriminatorio cabe a opqio entre a reinte- 
graqao (inciso I) e a indenizaqgo em dobro do periodo de afastamento (inciso 
11). Nao ha, pois, abuso algum - e muito menos ilegalidade - na antecipaqao dos 
efeitos da tutela para reintegraqao de deficiente fisico, dispensado sem justa 



causa por sociedade de economia mista. MS 398/98 - Rel. Juiz Luiz Carlos 
Teixeira Bomfim. Revista do TRT nQ 24, p. 61/62. 

DEFICIENTE VISUAL (CONSTITUICAO FEDERAL, ART. 37,11) 
Deficiente visual. Contrataqgo atraves de conv6ni0, sem concurso. Nulidade. 
0 deficiente visual tem direito a reserva de vagas em concurso publico (Lei ne 
8.1 12/90), mas nao a ser contratado sem concurso de provas (art. 37,11, Cons- 
tituiqao Federal) ou provas e titulos. Recurso n5o provido. RO 25.787198. Rel. 
Juiz Aloysio Santos. Revista do TRT nQ 22, p. 83. 

DEPOSITARIO 
A impetrante logrou demonstrar que foi dispensada da empresa proprietaria 
dos bens que foram constritos, a qua1 foi nomeada para exercer o encargo de 
depositaria. Provando ainda, que possui Reclamaqao Trabalhista proposta con- 
tra a Executada do process0 principal, evidente que n5o pode exercer fielmen- 
te o seu encargo, por circunstincias alheias a suavontade, e, assim, n8o pode 
sofrer restriggo no seu direito de ir e vir. HC 18/01. Rel. Juiz Wanderley Valladares 
Gaspar. Revista do TRT nQ 35, p. 147. 

DlRElTO ADQUlRlDO 
0 direito adquirido e noq8o juridica advinda dos primordios do Direito Romano 
e que, ao longo dos seculos, aperfeiqoou-se, ganhando, no Brasil, for0 cons- 
titucional, desde o Imperio, quando se consagrou o principio da irretroatividade 
das leis, que a Republica manteve, salvo durante o curto e triste hiato do Esta- 
do Novo. Assim, a regra mais justa el portanto, a mais aconselhavel, e a de 
que se interprete a restriqao constitucional de hoje, quanto a acumulaq50 de 
cargos e empregos, como nao atingindo situaq6es preteritas constituidas le- 
galmente, a luz da Carta Magna anterior, uma vez que a invocaqao a direito 
adquirido so nao se admite quando expressamente vedada pelo texto constitu- 
cional, o que nao e o caso dos autos. Recurso Ordinario provido. RO 19.7471 
97. Rel. Juiz lzidoro Soler Guelman. Revista do TRT nQ 27, p. 68. 

DlRlGENTE SlNDlCAL 
E certo que o art. 80, 1, da Constituiqao, assegura a garantia de emprego ao 
dirigente sindical desde o registro de sua candidatura ate um ano apos o termi- 
no de seu mandato, se eleito. Contudo, determinados parimetros devem ser 
observados, sob pena de se caracterizar o abuso de direito - art. 159, do Codi- 
go Civil Brasileiro. A constituiqBo n8o estabeleceu os limites desta garantia de 
emprego, ate porque ha lei ordinaria os fixando. Assim, certo 6 que nao se 
pode garantir a referida estabilidade, de forma absoluta, a todos os integrantes 
da chapa, sob pena de violaqao do direito potestativo do empregador de resilir 
o contrato de trabalho. NBo se pode olvidar, ainda, que o uso imoderado do 



direito por parte dos empregados afetaria sobremaneira o poder diretivo dos 
empregadores. Assim, observando-se que o total de componentes da chapa 
vencedora alcanqava o numero de 37 membros, por certo, tem-se configurado 
o abuso de direito, visto que restou ultrapassado, e, em muito,o limite estipula- 
do no art. 522, da CLT, que permanece em vigencia ate que nova lei venha a 
dispor sobre a materia. Recurso a que se nega provimento. RO 6.845100. Rel. 
Juiz Jose Leopoldo Felix de Souza. Revista do TRT nQ 32, p. 106. 

DISCRIMINAQWO 
1 - Recurso do Reclamante. A utilizaqgo do sistema de transmissio de dados e 
imagens ngo prejudica, e obvio, o cumprimento dos prazos (Lei nQ 9.800199, 
art. 29, sendo certo que, no caso de recurso adesivo, a sua interposiqgo deve- 
ra observar o prazo de que a parte dispde para responder (CPC, art. 500,l). 
Recurso n5o conhecido, por intempestivo. 
2 - Recurso do Reclamado. EMPREGADO PORTADOR DO V~RUS DA AIDS. 
DISPENSA. DISCRIMINACAO. NULIDADE. A AIDS, acima de ser uma doenqa 
que acomete determinado individuo, e um problema social, que deve ser en- 
frentado sem subterfugios, sendo as posturas discriminatorias mais prejudici- 
ais a propria sociedade do que ao doente, embora n5o se possa olvidar que a 
forqa da discriminaqgo sobre o individuo ja enfraquecido imunologicamente 
seja multiplicada em seus efeitos. Logo, possuindo uma empresa, em seu qua- 
dro de pessoal, funcionario portador do virus da AIDS, a postura que se espera 
ngo e a de discriminaqgo nem de adoqgo de medidas que busquem desliga-lo 
da empresa, embora mascaradamente sob outros motivos. 0 que se espera e 
o enfrentamento da situaqgo tal como ela exige: encaminhamento do funciona- 
rio a Previdencia Social para que esta providencie o tratamento adequado e, 
sendo o caso, conceda-lhe beneficio previdenciario, afastando-o do emprego, 
provisoria ou definitivamente. Buscar justificativas para demitir o empregado 
portador do virus HIV que mascarem ser a doenqa o motivo verdadeiro ngo e 
conduta empresarial admissivel, e desvela postura discriminatoria, afrontando 
disposiqdes legal e constitucional, o que enseja a nulidade da demiss30. Re- 
curso improvido. RO 01 650-2002-063-01 -00-0. Rel. Desembargdor Mello Por- 
to. Revista do TRT nQ 38, p. 27. 

DISPENSA 
MANDADO DE SEGURANGA - DISPENSA DE EMPREGADO COM CONTRATO 
SUPENSO - ILICITUDE - REINTEGRACAO LEG~TIMA - ORDEM DENEGADA . E 
nula a dispensa de empregado em gozo de licenqa para tratamento de saude 
e, portanto, licita a reintegraqgo deferida em antecipaqgo de tutela para asse- 
gurar-lhe a assistencia medica e odontologica e a complementa~~o da aposen- 
tadoria por invalidez, todas garantidas pelo regulamento do empregador. Se- 
guranqa denegada. MS 337198. Rel. Juiz Luiz Carlos Teixeira Bomfim. Re- 
vista do TRT nQ 26, p. 83. 



Recurso Ordinario. A nulidade da dispensa por motivo de doenqa. No cume de 
todos os direitos, por certo que se encontra o direito a vida. Para que este 
direito maximo se realize, necessario que o homem possa suprir as suas ca- 
rencias basicas com dignidade e ai encontrara o trabalho que o possibilita viver 
com decencia. Portanto, assim deveriam pensar aqueles representantes do 
povo que elaboram as leis que os Juizes aplicam as quest6es que lhes sao 
submetidas. Todavia, nao e isso o que ocorre, motivo pelo qua1 o Juiz-Cidadao 
nem sempre se compatibiliza com o Juiz-Estado. RO 1.738100. Rel. Juiza Maria 
Jose Aguiar Teixeira Oliveira. Revista do TRT nQ 29, p. 181. 

EMBARGOS DE DECLARAGAO 
EMBARGOS DE DECLARAGAO - ARGUMENTOS PREJUDICADOS. Quando um 
ou alguns dos fundamentos adotados, no acordao embargado, prejudica(m), 
logicamente, os demais argumentos deduzidos nas raz6es do recurso o Tribunal 
ad quem n5o esta obrigado, por obvio, a enfrenta-los, urn a um, por isso que 
prejudicados todos, em conjunto pelo(s) referido(s) fundamento(s). RO 21.2721 
95. Rel. Juiz Luiz Carlos Teixeira Bomfim. Revista do TRT nQ 22, p. 76. 

RECURS0 ORDINARIO - EMBARGOS DE DECLARAGAO - LlMlTES DE 
ADMlSSlBlLlDADE -VIOLAGAO AO PRINC~P~O DO EXAURIMENTO DA COM- 
PETENCIA - NULIDADE DO ACORDAO - DECLARAGAO EX-OFFICIO. 1 - 
Tem os embargos de declaraqao por natureza propria a de instrumento 
integrativo e aperfei~oador da prestaqao jurisdicional ja concluida, admissivel o 
prolongamento da atividade jurisdicional pelo mesmo juiz ou orgao julgador, 
atraves do efeito modificativo, apenas nas hipoteses em que haja omissao ou 
contradiqao e manifesto equivoco no exame dos pressupostos extrinsecos do 
recurso (CLT art. 897-A, CPC: art. 535 e Enunciado nQ 278 do TST). 2 - 0 
acolhimento meritorio de embargos de declaraqao fora dos limites de 
admissibilidade, redundando no exercicio da jurisdi~ao coberta pela preclusao 
vedada em lei (CPC: art. 463), acaba por resultar em manifesta violaqilo ao 
principio do exaurimento da competGncia, com grave violaqao a garantia cons- 
titucional do devido process0 legal e em risco iminente a seguranqa das rela- 
q6es juridicas, a confiabilidade da jurisdiqio estatal e na respeitabilidade de 
um Estado de direito democratico, o que torna cabivel a declaraqgo, ex officio, 
de nulidade do acordao-regional. RO 1 1 . I  18/94 (Embargos de Declaraqgo). Rel. 
Juiz Jose da Fonseca Martins Junior. Revista do TRT nQ 34, p. 93. 

EMPREGADO DOMESTICO 
EMPREGADO DOMESTICO. 0 entendimento majoritario em doutrina e juris- 
prudbncia e no sentido de que os jardineiros, caseiros, enfermeiros e outros 
prestadores de serviqos sao empregados domesticos, quando o labor e pres- 
tad0 a familia, no Smbito da respectiva residencia. Tal entendimento, contudo, 
nao beneficia aquele que trabalha em instituiqao religiosa, que deve admitir 



empregados, urbanos ou rurais, sob a egide da CLT. Recurso a que se nega 
provimento, no particular. RO 652-2003-491 -01 -00-4. Rel. Desembargadora 
Aurora de Oliveira Coentro. Revista do TRT nQ 38, p. 87. 

ENTIDADE P ~ ~ B L I C A  
Agravo de Petiqao. Entidade Publica que explora atividade econ6mica. Execu- 
qao. Aforma de execuqao deve ser direta, consoante jurisprudencia pacificada 
pela Seqgo de Dissidios lndividuais (SDI) do Tribunal Superior do Trabalho, 
atraves da OJ nQ 87. Entendimento que se mantem mesmo apos a Emenda 
Constitutional 19/98. AP 1.561101. Rel. Juiza Maria Jose Aguiar Teixeira Olivei- 
ra. Revista do TRT nQ 31, p. 127. 

DO CHAMAMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A LlDE E DA NULIDA- 
DE - COlSA JULGADA E PRESCRICAO - IDENTIDADE DE PEDlDOS - MULTA 
DE 20% - lnconsistentes as alegaq6es de chamamento do Estado do Rio de 
Janeiro a lide, de arguiqao de qualquer nulidade, de coisa julgada e prescriqgo, 
porque desprovidas de base legal, sendo consistente o pedido de exclusao da 
multa de 20% da Lei 8.036190 porque e de natureza administrativa. Parcial 
provimento. RO 27.306199. Rel. Juiza Nidia de Assunqgo Aguiar. Revista do 
TRT ng 32, p. 101. 

EQUIPARAQAO SALARIAL 
I - 0 artigo 37, 11, da Constituiqao da Republics Federativa do Brasil, veda ape- 
nas a ascensao vertical sem a prestaqao de concurso publico e nao a ascen- 
sao horizontal, isto e, dentro do mesmo cargo, para niveis diferentes, sendo 
essa ultima a hipotese dos autos, em que a Reclamante, ocupante do cargo de 
cobrador "A", pede equiparaqao ao de cobrador "B". II - A  alegada ilegitimida- 
de da CTC - Companhia de Transportes Coletivos, como parte, se enastra com 
a questao da existencia, ou nio, de grupo econ6mic0, que e materia de merito, 
devendo com ele ser apreciada. Ill - Demonstrada a identidade de funq6es 
entre a Reclamante e os paradigmas e n i o  tendo logrado Sxito a Reclamada 
em comprovar a maior produtividade e perfeiqao tecnica dos modelos, merece 
ser mantida a sentenqa, que deferiu o pedido de equipara~ao salarial. Recurso 
de que se conhece, rejeitando-se as preliminares e, no merito, negando-se 
provimento ao recurso. RO 8.062199. Rel. Juiz lzidoro Soler Guelman. Revista 
do TRT nQ 33, p. 85. 

ESTABILIDADE 
Estabilidade. Dirigente Sindical. Falta grave. Ultrapassa os limites do razoavel e 
exorbita de suas prerrogativas necessarias a defesa dos interesses da categoria 
profissional, o dirigente sindical que, em entrevista a jornal, agride gratuita- 
mente seu empregador, tornando insustentavel a manutenqao do contrato de tra- 
balho. RO 4.600196. Red. Juiz Alberto Fortes Gil. Revista do TRT ns 19, p. 109. 



A estabilidade provisoria tem por fim garantir ao empregado que n5o sera dis- 
pensado enquanto durarem as circunst2ncias que a determinaram, gerando, 
caso violada esta garantia temporaria, dois direitos imediatos: o da reintegra- 
qao ou da indenizaqao equivalente. RO 564198. Rel. Juiz Nelson Tomaz Braga. 
Revista do TRT nQ 26, p. 47. 

1. Na aushncia de norma legal que regule a necessidade e forma de cihncia, 
pelo empregador, da eleiqgo do empregado como cipeiro, representante dos 
trabalhadores, e de aplicar-se, por analogia, o que dispbe a lei e determina a 
jurisprudhncia, no que tange a eleiqao de dirigente sindical, para a caracteriza- 
q3o de estabilidade provisoria. 2. A dispensa por justa causa e a pena mkima 
que se imp6e ao trabalhador que, alem de ficar sem o emprego, deixa de 
perceber as verbas que Ihe seriam devidas, caso dispensado imotivadamente. 
Assim, carece de prova robusta a ampara-la, n5o podendo sua analise ser, na 
grande maioria das vezes, dissociada do exame do historic0 funcional do em- 
pregado, sob pena de configurar-se rigor excessivo. 3. lnexistindo documento 
que comprove a anuhncia do Empregado em permitir descontos a titulo de 
assisthncia medica, caso e de se deferir a devoluqao dos mesmos, de forma 
simples, havendo impugnaqao do pedido. 4. N5o e qualquer dispensa, sob 
pena de desfigurar-se a propria noqao de dano moral, que gera, para o empre- 
gado, a indenizaqao correspondende, mas apenas despedidas em que fica 
patente o intuit0 de o empregador lanqar, sobre o empregado, acusaqbes gra- 
ves, nao provadas, que manchem sua honra. 5. lndevidos honorarios 
advocaticios, quando inatendidos os requisitos estabelecidos na Lei nQ 5.5841 
70. Recursos Ordinarios, do Autor e da Reclamada, parcialmente providos. RO 
5.173/97. Rel. Juiz lzidoro Soler Guelman. Revista do TRT ne 26, p. 91. 

Nao se pode considerar como demissao sem justa causa, de molde a caracte- 
rizar infraqio a clausula normativa ou ao art. 73, § 1 Q, da Lei 9.504197, a ruptu- 
ra contratual decorrente de ato de autoridade governamental, ou de promulga- 
qao de lei que impeqa a continuidade das atividades empresariais, eis que tal 
ato se caracteriza como factum principis (CLT, art. 486), e sobre o qua1 o 
empregador n5o tem responsabilidade. Ademais, somente com o c6mputo do 
aviso previo indenizado seria atingido o period0 da estabilidade provisoria da 
Lei Eleitoral, e a estabilidade n5o e adquirida no curso do aviso previo (OJ nQ 
40, da SDI do TST). RO 18.097/01. Rel. Juiz Luiz Alfredo Mafra Lino. Revista 
do TRT nQ 34, p. 125. 

N&o obstante a revogaqao tacita do Art. 51 2 da CLT pela CRFB, inexiste incom- 
patibilidade entre a Carta Politica e o 9 3Q do Art. 543 do diploma celetista, pelo 
que o dirigente de Associa~ao Profissional possui estabilidade no emprego, 
nos termos ali estipulados. RO 647-2001-023-01 -00-0. Rel. Juiz Jose Nasci- 
mento Araujo Netto. Revista do TRT nQ 37, p. 157. 



EXECUGAO 
EMENTA: Aquele que nao foi parte no processo de conhecimento nao pode 
responder pela execuqao respectiva, salvo se tivesse agido com excess0 de 
mandato. Inteligencia do art. 10, do Decreto 3708119. AP 3.095198. Rel. Juiz 
Jose Maria de Mello Porto. Revista do TRT nQ 24, p. 51. 

0s  arrematantes colaboram com o trabalho da Justiqa, cabendo a esta zelar, 
tambem, pela regularidade da transferdncia do patromanio levado a praqa. Se 
o bem gravado, no momento da arremataqao, se encontrava desembaraqado 
de qualquer contrato limitador do seu uso, como tal havia que se dar a transfe- 
rencia da propriedade. Correto o despacho do Juizo executorio ao determinar 
o cancelamento do registro de contrato de locaqao do bem constrito, frustran- 
do, assim, estratagema por meio da qua1 a executada tentou perpetuar sua 
ingerdncia sobre o uso dos imoveis, por vinte anos, em prejuizo do arrematante. 
AP 286100. Rel. Juiza Amelia Valadao Lopes. Revista do TRT nQ 27, p. 56. 

MANDADO DE SEGURANGA - Se a regra do art. 620, do CPC, prevendo que 
se promova a execuqao de mod0 menos gravoso para o devedor, deve ser 
aplicada, n3o se justifica a medida abrupta de bloqueio de conta bancaria do 
empregador com conseqiiencias desastrosas para o andamento de suas ativi- 
dades. Seguranqa concedida parcialmente em definitivo. MS 91 9/00. Rel. Juiz 
Jose Leopoldo Felix de Souza. Revista do TRT nQ 29, p. 151. 

AGRAVO DE PETICAO - EXCEGAO DE PRE-EXECUTIVIDADE - EXECUGAO 
DE HONORARIOS PERICIAIS. 1) Verificando-se que o autor da reclamatoria, 
se julgada fosse esta em seu merito antes da conciliaqao celebrada, seria 
sucumbente no objeto da pericia contabil realizada por determinaqao do Juizo, 
nao ha como se imputar ao reclamado a responsabilidade pelo pagamento 
dos honorarios periciais. Incidencia dos artigos 19, § 20 e 33 do CPC. 2) Agravo 
a que se da provimento. AP 1882-2000-46-01 -00-0. Rel. Desembargador Jose 
da Fonseca Martins Junior. Revista do TRT nQ 38, p. 69. 

EXTINGAO DA EXECUGAO 
1 - lncabivel a extinqao do processo, sem julgamento do merito, eis que a 
materia, nele tratada, esta afeta ao cabimento, in casu, da aq5o de modifica- 
qio ou revisional, a que alude o inciso I, do art. 471, do CPC, que tem guarida 
nas sentenqas que decidem relaqao juridica continuativa, quando modificado o 
estado de fato ou de direito, sendo certo que, em se tratando de tais aqdes, a 
lei admite a revisso da sentenqa embora transitada em julgado, tal qua1 ocorre 
nas sentenqas condenatorias em prestaqbes periodicas, como as de alimentos 
e as de acidente do trabalho. 2- A modificaqao do regime juridico, de contratual 
para estatutario, nao autoriza a revisao da coisa julgada, eis que o inciso I, do 
art. 471, do CPC, esta a se referir a modificaqao do direito em que se fundou 



a decisao atacada, que, in casu, a epoca, se fincou no direito adquirido dos 
Autores. Ademais, o acordao do Recurso Ordinario foi prolatado apos a trans- 
formaqao do regime juridico, pelo que tal materia deveria ter sido discutida e 
resolvida no process0 de conhecimento, sendo certo que o citado art. 471, do 
CPC, diz respeito a alteraqao do estado de fato ou de direito apos a quest20 ja 
decidida, o que nao e a hipotese dos autos. 
Rejeitadas a preliminar de extinqio e a arguiqao de litigsncia de ma-fe sus- 
citadas pelos Reclamantes em contra-razbes, e, no merito, negado provimento 
ao recurso. RO 24.987199. Rel. Juiz lzidoro Soler Guelman. Revista do TRT 
nQ 31, p. 99. 

FERIAS 
Nos termos do art. 133, inciso IV, da CLT, nao tem direito a ferias o empregado 
que perceber da Previdencia Social prestaqbes a titulo de acidente de trabalho 
ou de auxilio-doenqa por mais de seis meses. Dessa feita, suspenso o contrato 
de trabalho, por enquadrada a reclamante na previsso do dispositivo acima 
mencionado, nao adquiriu a obreira o direito as ferias, razao pela qua1 deve 
referida parcela ser excluida da condenaqao. Recurso a que se da parcial provi- 
mento. RO 1.068100. Rel. Juiz Jose Maria de Mello Porto. Revista do TRT ng 
31, p. 79. 

FERROVIARIOS 
ASAO RESCISORIA. FERROVIARIOS. 0 s  ferroviarios enquadrados na catego- 
ria C (equipagens de trens) do art. 237 da CLT, tGm duraqao e condiqbes de 
trabalho especiais, com normas em destaque na seqao V, do titulo Ill, do esta- 
tuto celetario. lmplantada a escala de quatro tempos, quando do inicio dos 
contratos, em 1983, tem-se que a mesma e valida, legal e harmbnica com os 
direitos previstos na CRFBl88. Portanto, nao prospera a presente rescisoria 
com fundamento em violaqBo ao inciso XIV, do art. 70, da CRFBl88, na tentativa 
de invalidar a escala de quatro tempos, prevista desde o inicio dos contratos, 
anteriores a Constituiqao. AR 352194. Red. Juiz Alberto Fortes Gil. Revista do 
TRT nQ 31, p. 102. 

FGTS 
E trintenaria a prescriqio aplicavel quando o pleito se trata de depositos 
fundiarios. RO 15.342195. Rel. Juiz Paulo Roberto Capanema. Revista do TRT 
nQ 18, p. 62. 

Prescriqao trintenaria do FGTS. Apenas o pedido de depositos do FGTS pela 
ausGncia do seu recolhimento e que possui prazo prescricional de 30 anos, 
nos termos do Enunciado 95 da sumula de jurisprudencia dominante do E. 
TST. 0 pedido de diferenqas de depositos do FGTS e pedido acessorio, portan- 
to o direito de reclamBlo encontra-se regido pela prescriqio quinquenal, art. 



70, XXIX, da CRFBl88. RO 15.544196. Rel. Juiz Alberto Fortes Gil. Revista do 
TRT nQ 21, p. 72. 

RECURSO ORDINARIO - FGTS - SAQUE PELO EMPREGADOR - CERCEIO DE 
DEFESA - Nao cabe a esta Justiqa Especializada inquirir a Caixa Econbmica 
Federal quem usou o nome do Reclamado para retirar o deposit0 do FGTS 
referente ao autor, vez que tal conflito de interesse e estranho a demanda, 
devendo ser dirimido entre a CEF e o Reclamado. RO 23.155196. Rel. Juiz 
Jose Leopoldo Felix de Souza. Revista do TRT nQ 22, p. 57. 

AGRAVO DE PETICAO - Apurados os valores do FGTS em liquidaqao, inserem- 
se no credito, objeto da presente execuqao, aplicando, portanto, as regras de 
correqao e atualizaqao dos creditos trabalhistas em geral. Agravo improvido. 
AF! 00947-2001 -030-01 -00-6. Rel. Juiz Jose Leopoldo Felix de Souza. Revista 
do TRT, nQ 36, p. 77. 

FGTS. MULTA DE 40%. EXPURGOS INFLACIONARIOS. PRESCRICAO. 0 pra- 
zo para demandar sobre diferenqas de multa de 40% do FGTS, em decorren- 
cia dos expurgos inflacionarios, nao se inicia com a decisao do Supremo Tribu- 
nal Federal sobre a materia, a qua1 ensejou o reconhecimento da divida por 
parte da Caixa Econbmica Federal. A violaqao do direito deu-se quando do 
pagamento da multa de 40% sobre o FGTS, ou seja, quando da rescisao 
contratual. Deste modo, a prescriqao bienal, prevista no artigo 70, inciso XXIX, 
da Constituiqio da Republics, comeqa a fluir a partir da data da dispensa. 
RO.(RRTPS) 00903-2003-029-01 -00-8. Rel. Juiz Antonio Carlos Areal. Revista 
do TRT, nQ 36, p. 131. 

RECURS0 ORDINARIO - lndenizaqio de 40% do FGTS. Expurgos inflacionari- 
0s. Planos econbmicos. Se a epoca da rescisao contratual o empregador de- 
positou, naforma da lei, os valores devidos, a responsabilidade pela diferenqa 
da indenizaqao nao e do empregador. R0.00960-2003-016-01-00-0. Rel. Juiza 
Zuleica Jorgensen Malta Nascimento. Revista do TRT, ne 36, p. 145. 

FINANCIAMENTO 
DlRElTO DO TRABALHO. S A L ~ I O .  PEDIDO DE DEVOLUCAO DE DESCON- 
TO. PLANO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMOVEL PREVISTO EM REGULA- 
MENTO INTERNO DA EMPRESA. COMPET~NCIA DA JUSTlCA DO TRABA- 
LHO. Constatando-se que as regras de concessao de financiamento para aquisi- 
qBo de automovel de uso particular tern previsao no regulamento interno da 
empresa, e inconteste a competencia dessa Justiqa Especializada para apreci- 
ar o pedido de devoluqao de desconto salarial a tal titulo, uma vez que a con- 
troversia decorre da relaqao empregaticia havida entre as partes (artigo 11 4, 
da ConstituiqGo Federal). Recurso ordinario provido, restando prejudicados os 



demais temas do recurso. R0.21.332/95. Rel. Juiz Aloysio Santos. Revista do 
TRT, nQ 36, p. 79. 

FRAUDE A EXECUGAO 
Fraude a execuqao. Nada ha que impeqa o devedor de alienar ou onerar bens 
desde que reserve outros para atender aos interesses do credor. Em havendo 
bens, nao se pode, pois, declarar fraude a execuqao. Al? 1.306198. Rel. Juiz 
Alberto Fortes Gil. Revista do TRT nQ 20, p. 83. 

FUMUS BONl lURlS E PERICULUM IN MORA 
Mandado de Seguranqa - Medida Liminar - Requisitos de Lei - Agravo Regimen- 
tal a que se nega provimento ante a ausencia do fumus boni iuris e do 
periculum in mora. 1) Para o deferimento da tutela cautelar que suspende os 
efeitos do ato judicial alvo do mandado de seguranqa, torna-se imperiosa, alem 
da pertinhcia da propria aqao mandamental, a correta demonstraqao da pre- 
senGa dos requisitos legais da plausibilidade do direito invocado e do prejuizo 
decorrente da demora na entrega da prestaqio jurisdicional. 2) Antevendo-se 
que o ato jurisdicional atacado observou a garantia constitucional do devido 
processo legal, consubstanciada na prevalhcia e na plena eficacia da coisa 
julgada material formada no processo de conhecimento, cuja desconstituiq50 
somente podera ser alcanqada pelo corte rescisorio, sendo mesmo teratologica 
a pretensao do desfazimento dos seus efeitos em plena fase de execuqio, 
aliada a natureza interlocutoria da decisio judicial, o que torna incabivel a pro- 
pria impetraqao (Lei ng 1533151 : art. 50, II), e o fato de tratar-se a impetrante de 
fundaqao de direito publico, fazendo-se a execuqao atraves do precatorio de 
requisiqio (CF188, art.lOO c/c CPC: art.730), tem-se por cabalmente demons- 
trada a ausencia do fumus boni iuris e do periculum in mora a desautorizar o 
deferimento da medida liminar perseguida. MS 1.284100. Rel. Juiz Jose da 
Fonseca Martins Junior. Revista do TRT nQ 29, p. 176. 

GARANTIA DA EXECUGAO 
Execuqao. Agravo de lnstrumento de despacho denegatorio de Recurso de 
Revista. Levantamento do deposito garantidor (§ 20 do art. 897 da CLT). 1. A 
partir da alteraqao da redaqao do art.897 da CLT pela Lei 8432, de 11/06/92, o 
Agravo de lnstrumento interposto em fase de execuqao nao impede que esta 
prossiga ate o final, vale dizer n i o  impede o levantamento do deposito garan- 
tidor da execuqao ou a praqa do bem penhorado. 2. Outra nao pode sera inter- 
pretaqio do disposto no § 20 do art. 897 da CLT, ao dispor que o Agravo de 
lnstrumento interposto contra o despacho que nao recebe agravo de petiqio nao 
suspende a execuqao da sentenqa, por isso que nao ha outra forma de nesta 
prosseguir quando atinge tal fase, sen80 autorizar o levantamento do deposito ou 
a praqa do bem penhorado. 3. E, (...) se o Agravo de lnstrumento interposto de 



agravo de Petiqio nao suspende a execuqao da sentenqa, parece absolutamente 
tranqiiilo que nao a suspende (ate por mais fortes raz6es) o Agravo de Instrumen- 
to interposto de RECURS0 DE REVISTA (interposto na execuqao, obviamente), 
como ressalta o ilustre Ministro Manoel Mendes de Freitas em acordgo uniinime 
(SBDI 2 do TST no RO MS 237 - 501195-7, DJU, Seqao I, de 05109197, p. 42184). 4. 
Agravo Regimental em MS provido para deferir, em sede de liminar, o levantamen- 
to do valor depositado para garantia da execuqao. MS 222199. Red. Designado 
Juiz Joao Mario de Medeiros. Revista do TRT nQ 23, p. 53. 

GESTANTE 
Gestante. Estabilidade. A norma constitucional so protege quando ha gravidez 
confirmada, porque tal condiqao esta expressa no art. 10,11, b do ADCT. Nao e 
admissivel que o legislador constitucional nao soubesse distinguir entre gravi- 
dez e gravidez confirmada, e e contra todos os ciinones de interpretaqao con- 
siderar que tal adjetivo seja absolutamente inutil no texto constitucional. RO 
27.316199. Rel. Juiz Damir Vrcibradic. Revista do TRT nQ 29, p. 197. 

L. 

GRUPO ECON~MICO 
Ao se estabelecer a licitude como requisito a existencia do ato juridico (art. 81, 
CC), excluiu o legislador a possibilidade de alguem adquirir, resguardar, trans- 
ferir, modificar ou extinguir direitos atraves do negocio juridico contrario ao 
ordenamento legal. A declaraqao de inexistencia do ato contrario ao direito 
nao esta sujeita a prescriqio. Grupo econ6mico. Empresa estrangeira com 
subsidiarias em varios paises, formando grupo econbmico, na hipotese da res- 
cisgo de contrato de trabalho no Brasil, esta sujeita a lei brasileira que estabe- 
lece a solidariedade empresarial e a soma dos periodos trabalhados. RO 13.8461 
95. Red. Juiz Guilbert Vieira Peixoto. Revista do TRT nQ 18, p. 100. 

A quest50 pertinente ao grupo empresario de que trata o 9 29 da CLT, traz em 
seu enunciado um fato jurigeno (grupo econbmico); estabelecendo dai uma 
consequencia (solidariedade passiva), resultando tao-somente a responsabili- 
dade patrimonial das empresas integrantes do grupo. RO 19.897196. Red. Juiza 
Amelia Valadao Lopes. Revista do TRT nQ 21, p. 50. 

Conflito interespacial. A relaqao juridica e regida pelas leis vigentes no pais da 
prestaqao de serviqo e nao por aquela do local da contrataqgo. RO 1.1 14/97. 
Rel. Juiz Jose Maria de Mello Porto. Revista do TRT nQ 23, p. 29. 

Empresas controladas por pessoas com vinculo familiar, corn interesses co- 
muns e que transferem entre si pessoal e o proprio patrimbnio (no caso a 
permissio de linhas de transporte publico), caracterizam o grupo econbmico 
nos termos do art. 29, § 29, da CLT. RO 12.798100. Rel. Juiz Jose Antonio Teixeira 
da Silva. Revista do TRT nQ 33, p. 11 7. 



HOMOLOGACAO 
Flagrante esta a desidia processual da parte que ni3o atende determinaqao 
judicial, a qua1 seria em seu proprio beneficio, mantendo-se inerte ao longo de 
2 meses, sendo aplicavel a especie a extinqao do process0 sem julgamento 
do merito, nos termos do art. 267,111, CPC. RO 25.894195. Rel. Juiz Jose Leopoldo 
Felix de Souza. Revista do TRT nQ 19, p. 94. 

HORA EXTRAORDINARIA 
Normas constitucionais. Normas infraconstitucionais. Compatibilidade. A Cons- 
tituiqiio que, em principio, se pretende tao permanente quanto possivel, n8o 
pode fazer remissgo a leis ordinarias, que n5o encerram tal proposito,,nem 
mesmo para excepciona-las a incidhncia de suas disposi~des. Determina-se a 
recepqiio das normas ordinarias, pela Constituiqiio, segundo a compatibilida- 
de entre aquelas e esta. No caso da Lei nQ 5.81 1/72, a incompatibilidade apa- 
rente ante o disposto no inciso Xlll do art. 7Q da Constituiqao desaparece quan- 
do se toma em consideraqao as peculiarissimas condiqdes de trabalho regula- 
das pelo referido diploma. A constitui~ao dispde em regra; n8o trata de situa- 
qdes excepcionais. RO 6.232195. Rel. Juiz Luiz Carlos Teixeira Bomfim. Revis- 
ta do TRT nQ 18, p. 93. 

I- Em se tratando de fato excedente a normalidade, o cumprimento de horas 
extras pelo Reclamante ha de restar amplamente demonstrado (CLT, artigo 
81 8 e CPC, artigo 333, 1). lnobservada a regra, nenhum direito e constituido, 
improcedendo o pleito. II- 0 Enunciado 342 do TST ja pacificou a materia, ad- 
mitindo a licitude dos descontos, exceto quando provado o vicio de consenti- 
mento. RO 24,084198. Red. Designado Juiz Ivan Dias Rodrigues Alves. Revis- 
ta do TRT nQ 22, p. 52. 

A despeito da garantia constitutional concedida aos Reclamantes - jornada 
reduzida - foram contratados os Reclamantes ao arrepio do texto constitucio- 
nal, para laborar oito horas diarias, niio podendo, portanto, a Reclamada ale- 
gar que remunerava a setima e a oitava horas, sob pena do Juizo ser coniven- 
te com pratica vedada por lei, por violar os fundamentos com que deferida a 
benesse: a reduqao da jornada e o unico meio de minimizar os maleficios cau- 
sados por esse sistema ao organism0 da pessoa que a ele se submete. RO 
7.563197. Rel. Juiza Maria das Graqas Cabral Viegas Paranhos. Revista do 
TRT nQ 24, p. 69. 

Horas extras. Uso do bip. N io  caracterizado o "sobreaviso". 0 uso do BIP niio 
se confunde com o sobreaviso nem configura tempo a disposiqio do emprega- 
dor. Este responde t5o somente no limite do tempo de prestaqao de serviqo, 
depois de acionado o equipamento. RO 17.675101. Rel. Juiz Jose Luiz da Gama 
Lima Valentino. Revista do TRT nQ 32, p. 137. 



Horas extras. Motorista. 0 sistema de "dupla pegada" n i o  implica duas jorna- 
das, e sim uma jornada unica, cumprida entre a saida da base e o retorno a 
ela. Se ha intervalo de varias horas estabelecido por interesse exclusive do 
empregador, pouco importa que permita este que o empregado n6o fique ao 
lado do dnibus ate a hora de retorno, porque para os fins da lei o que importa 
e que o empregado apenas encerrara sua jornada muito mais tarde, no tempo 
correspondente ao excess0 de intervalo que Ihe e imposto, e a lei limita esse 
intervalo a 2 horas, sendo, o que exceder, tempo a disposiqio do empregador, 
que se agrega a jornada. RO 26.901101. Rel. Juiz Damir Vrcibradic. Revista do 
TRT ne 34, p. 1 19. 

ILEGlTlMlDADE 
As Corporaqdes Legislativas, dentre as quais encontra-se a Cimara de Verea- 
dores, s i o  orgios publicos. Assim sendo, sua atividade identifica-se e confun- 
de-se com a propria entidade que compdem. Na hipotese, parte legitima passi- 
va seria o Municipio, nunca a Cimara Municipal. RO 22.895196. Rel. Juiza 
Nidia de Assunqio Aguiar. Revista do TRT nQ 24, p. 56. 

IMPENHORABILIDADE 
Mandado de Seguranqa. Ordem concedida. lmpenhorabilidade de proventos 
de servidor inativo. Configurado o direito liquid0 e certo a ser protegido pela 
ordem de seguranqa, na medida em que o ato atacado afronta diretamente o 
art. 649, inciso IV, do CPC que garante a impenhorabilidade dos salarios em 
geral. MS 396100. Rel. Juiz Afrinio Peixoto Alves dos Santos. Revista do TRT 
nQ 30, p. 155. 

IMPOST0 DE RENDA 
0 IRF relativo aos creditos trabalhistas em atraso submete-se ao art. 159 do C. 
Civil, n i o  podendo o empregador inadimplente ocasionar dois prejuizos ao 
obreiro. RO 9.368100. Rel. Juiz Ivan Dias Rodrigues Alves. Revista do TRT 
nQ 30, p. 97. 

A Justiqa do Trabalho e competente para apreciar materia relativa ao lmposto 
de Renda. AP 5.706100. Rel. Juiz Jose Maria de Mello Porto. Revista do TRT nQ 
32, p. 90. 

IMUNIDADE 
A Organizaqio das Na~des Unidas goza de imunidade de jurisdi~io, n8o se 
sujeitando a execuqao forqada. Sem que tenha havido renuncia expressa, a 
persecu~io ao credit0 do Agravante so pode prosseguir por carta rogatoria. 
AP 876198. Rel. Juiza Amelia Valadio Lopes. Revista do TRT nQ 20, p. 66. 



EXECUCAO. Ente de direito publico externo. Mesmo que haja renuncia, na 
fase cognitiva, do privilegio de imunidade de jurisdiqgo, a mesma n&o atinge ao 
processo de execuqao, porque inexigivel a decisao proferida, ante Conven- 
q6es lnternacionais ratificadas pelo Governo Brasileiro. 0 direito ao credito, 
juridicamente reconhecido, persiste, devendo ser executado em sede propria, 
que n5o a Justiqa do Trabalho. Agravo de Petiqao improvido. AP 1.694198. 
Red. Juiz lzidoro Soler Guelman. Revista do TRT nQ 23, p. 63. 

Em nso tendo ocorrido a renuncia expressa da pretensa reclamada, ausentes 
os pressupostos de constituiqgo e desenvolvimento valido e regular do pro- 
cesso, uma vez que o Estado brasileiro ngo teria como constranger, com ato 
de execuqi30 forqada, a sentenqa meritoria emanada de seu Poder Judiciario. 
AP 620199. Rel. Juiza Maria Jose Aguiar Teixeira Oliviera. Revista do TRT nQ 
23, p. 68. 

INCIDENTE DE FALSIDADE 
INCIDENTE DE FALSIDADE. PROCED~NCIA. REVISAO DAS PRETENSOES 
CONDENATORIAS. Ao declarar a falsidade da prova que serviu de esteio a 
procedencia dos pedidos inerentes a dispensa imotivada pelo juizo primario, o 
efeito devolutivo do mesmo recurso abre margem a revisgo das demais ques- 
t6es discutidas no processo e, principalmente, das decis6es de cunho 
condenatorio, que devem ser afastadas por nZio terem amparo na justa causa 
ora evidenciada pela declarada alteraqgo ideologica do conteudo do documen- 
to pelo empregado. lncidente de falsidade que se da provimento. RO 1.306189. 
Rel. Juiz Afrinio Peixoto Alves dos Santos. Revista nQ 34, p. 141. 

INCOMPET~!NCIA DA JUSTIGA DO TRABALHO (LEI 8.984/95) 
Acordo firmado entre atleta profissional e clube de futebol. Execuqao. Aqgo 
monitoria. 
A aqao monitoria, consoante entendimento majoritario da doutrina e da juris- 
prudencia, e plenamente compativel com o processo do trabalho, n8o haven- 
do falar-se em incornpetencia ex ratione materiae. Recurso nao provido. RO 
8.362198, Rel. Aloysio Santos. Revista do TRT nQ 26, p. 87. 

RECURSO ORDINARIO - IMUNIDADE DE JURISDICAO. ESTADO ESTRANGEI- 
RO. RECLAMA~AO TRABALHISTA. Com o advent0 da Constituiq50 Federal de 
1988, competente e esta Justiqa do Trabalho para julgar os feitos referentes 
a dissidios entre trabalhadores e empregadores envolvendo entes de direito 
pljblico externo. Ngo ha que se falar em imunidade de jurisdiqao para o Esta- 
do estrangeiro em causa de natureza trabalhista. Recurso a que se nega 
provimento. RO 18.685101. Rel. Juiz Jose Leopoldo Felix e Souza. Revista 
do TRT nQ 35, p. 105. 



INCOMPET~NCIA EM RAZWO DO LUGAR 
Tratando-se de empresa que promove a realizaq80 de atividades fora do lugar 
do contrato de trabalho, insere-se na previsgo do 9 30, do art. 651, da CLT, 
sendo assegurado ao empregado o direito de ajuizar a reclamaqao no for0 da 
celebraqBo do contrato ou no da prestaqao dos serviqos respectivos. RO 24.391 1 
98. Rel. Juiz Paulo Roberto Capanema. Revista do TRT nQ 27, p. 45. 

INTERVENCWO DE TERCEIROS 
Cabe ao terceiro interessado demonstrar o nexo de interdependencia entre 
seu interesse em recorrer e a relaq8o juridica submetida a apreciaqao, nos 
termos do paragrafo primeiro do artigo 499 do CPC. AP 2.039198. Rel. Juiz 
Ivan Dias Rodrigues Alves. Revista do TRT nQ 22, p. 54. 

INSALUBRIDADE 
Nos termos das disposiq6es regulamentares aplicaveis a especie, para a aferi- 
q5o da insalubridade por agentes biologicos deve-se obdecer par3metros de 
natureza qualitativa, sem levar em conta a quantidade de microorganismos que 
poderiam ser absorvidos pelo empregado por todas as vias naturais, do que 
resulta irrelavante o tempo de exposiqgo e o fornecimento do E.W. RO 13.2441 
00. Rel. Juiz Jose Carlos Novis Cesar. Revista do TRT nQ 32, p. 116. 

INSTITUICAO BANCARIA 
JORNALlSTA EM INSTITUISAO BANCARIA. 0 art. 302, da CLT, dispde que o 
enquadramento como jornalista profissional e dirigido ao trabalhador de em- 
presas jornalisticas, ou seja, aquelas que tern a seu cargo a ediqgo de jornais, 
revistas, boletins e periodicos, distribuiqao de noticiario ou a radiodifusao, des- 
tinadas a transmissio de noticias e comentarios. Sendo o reu instituiq50 ban- 
caria, n i o  ha como enquadrar empregado como jornalista, muito embora ano- 
tada essa funqao em sua carteira de trabalho. RO 6.742101. Rel. Juiz Fenando 
Antonio Zorzenon da Silva. Revista do TRT nQ 35, p. 141. 

INSS 
Cientificado o INSS do termo de conciliaqiio, incumbia a ele ou elaborar a con- 
ta, no caso de pretender executar possivel cota previdenciaria nos termos em 
que pactuado, a qual, no caso sub examine, n i o  restou caracterizada, ou re- 
correr do ajustado, exvi do disposto nos arts. 831, § unico, e 832, § 40, da CLT, 
observando sempre o prazo legal para uma ou outra manifestaqgo, n8o se 
podendo admitir, entretanto, que cerca de oito meses apos a cientificaqgo pre- 
tenda executar credit0 previdenciario que nao se origina do conciliado pelas 
partes, em raz5o da natureza meramente indenizatoria atribuida a todas as 
parcelas. Preliminar de ngo conhecimento rejeitada e agravo improvido. AP 
1 .I 11/03. Rel. Juiz Jose Maria de Mello Porto. Revista do TRT nQ 35, p. 87. 



AGRAVO DE PETISAO. INSS. ACORDO HOMOLOGADO. A decisgo que ho- 
mologa acordo entre as partes e para estas irrecorrivel mas niio para a Previ- 
dencia Social, que dispde de recurso ordinario para fixar a natureza das ver- 
bas e a responsabilidade da contribuiq80 que Ihe for devida, antes, portanto, 
da execuqiio, a teor do disposto no art. 831, paragrafo unico e 832, § 40, da 
CLT, acrescentado pela Lei nQ 10.335 de 25.1 0.2000. AP 1.31 5/03. Rel. Juiza 
Maria das Gra~as Cabral Viegas Paranhos. Revista do TRT nQ 35, p. 127. 

OBRIGASOES TRIBUTARIAS - INSS E IR. SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILI- 
DADE. 0 trabalhador e o empregador s5o legalmente considerados contribuin- 
tes, na forma da legislaqao tributaria, respondendo cada um pelos tributos que 
a legislaqho lhes imp6e. Tal obrigaqao independe do que venha a ser pactuado 
pelas partes. Qualquer inversao da condiqBo de sujeito passivo de obrigaqao 
tributaria depende de expressa previsao legal, na forma do art. 121, 1 e II, do 
Codigo Tributario Nacional. No que concerne ao lmposto de Renda, aplica-se o 
art. 45, do CTN, que define o empregado como contribuinte em rela~ao as 
remunera~6es percebidas. No que concerne ao INSS, aplica-se o art. 30, da 
Lei n. 8.21 2, de 24.7.91, que especifica quais as obriga~des da empresa e os 
artigos 20 a 24 da mesma lei, ao definir os limites contributivos do empregado 
e do empregador. 

ACORDO. RECOLHIMENTOS TRIBUTARIOS NAO REALIZADOS. A falta de re- 
colhimento de tributos nao gera para o reclamante direito a multa prevista em 
acordo judicial, pois sequer tem titularidade para exigir a realizaqiio dos referi- 
dos recolhimentos. 

CL~JSULA PENAL DE ACORDO. Existindo penalidade especifica relativa a 
determinada clausula do acordo judicial e ocorrendo inadimplemento desta 
clausula especial, ha que se aplicar a clausula penal especifica e ngo a geral. 
AP 6.055101. Rel. Juiz Jose Luiz da Gama Lima Valentino. Revista do TRT nQ 
35, p. 169. 

IRREGULARIDADE DE REPRESENTAGAO 
lrregularidade de representaqgo. A Carta Politica niio recepcionou a Lei Ordi- 
naria nQ 6.539178, que autorizava a constituiqiio de advogados autbnomos, 
pelo entao Sistema Nacional de Previdhcia Social, nas comarcas do interior 
do Pais, na falta de Procuradores de seu quadro de pessoal. Portanto, nula a 
procuraqZio passada por procurador do INSS a advogado particular. AP 1.0671 
03 (Processo nQ 00659-1 998-401 -01 -00-2). Rel. Juiz Luiz Augusto Pimenta de 
Mello. Revista do TRT nQ 34, p. 61. 

JORNADA DE TRABALHO 
Recurso Ordinario. Operadora de Telemarketing - Artigo 72 da CLT. 0 legisla- 



dor, ao fixar jornada especial para os serviqos permanentes de mecanografia, 
ai incluidos os digitadores, visou proteg6-10s de trabalho extenuante e penoso 
que pode levar a inflamaqgo da bainha dos tenddes, conhecida como 
tenossinovite. Tal situaqao n8o se confunde com a da operadora de telemarketing 
ou de atendimento que usa o computador como instrumento proprio para atin- 
gir o resultado do seu trabalho. RO 00583-2002-014-01-00-6. Rel. Desem- 
bargadora Maria Helena Motta. Revista do TRT nQ 38, p. 123. 

JUS VARlANDl 
I - 0 exercicio do jus variandi e admissivel apenas em situaqdes transitorias, a 
titulo excepcional e de forma que n5o afete a indole da prestaqiio contratual. II 
- Intoleravel e ilicita a alteraqgo unilateral do contrato, determinando o empre- 
gador a transferencia do empregado do period0 noturno para o diurno e com 
prejuizo salarial. RO 11.571198. Rel. Juiz lvan D. Rodrigues Alves. Revista do 
TRT nQ 26, p. 69. 

JUSTA CAUSA 
Para a aplicaq5o de pena tgo drastica como a de justa causa e necessario que 
dos autos constem provas incontroversas acerca da gravidade da falta imputa- 
da, pelos reflexos negativos que pode causar ao futuro profissional do traba- 
Ihador. RO 23.223101. Rel. Juiza Rosana Salim Villela Travesedo. Revista do 
TRT nQ 33, p. 1 13. 

JUSTA CAUSA. MOTORISTA DE ONIBUS. VIOLAGO DO DISCO TACOGRAFO. 
EXCESS0 DE VELOCIDADE. Aviolaq80 do disco de tacografia retira imediata- 
mente do empregador a confianqa em seu empregado que exerce as funqdes 
de motorista em viagens intermunicipais. E niio e so. A violaqiio do disco tem 
por objetivo nao ser registrada a real velocidade do veiculo. 0 excess0 de 
velocidade denigre a imagem da empresa, sujeitando-a ao recebimento de 
multas de trinsito e, o mais importante, pde em risco a vida dos passageiros 
que fazem uso daquele transporte e das pessoas que transitam no trafego, em 
outro veiculo, ou mesmo os transeuntes, razao pela qua1 niio pode ser admiti- 
da, mormente quando o obreiro ja havia em outras ocasides excedido a veloci- 
dade e punido com advertencia. RO 12.665102. Rel. Juiz Antonio Carlos Areal. 
Revista do TRT nQ 35, p. 155. 

JUSTISA DO TRABALHO 
A Justiqa do Trabalho e competente para conhecer das aqdes em que se pre- 
tende direitos oriundos de negocios juridicos efetivados com fundamento em 
anterior contrato de trabalho, embora possua em seu polo passivo entidade de 
previdencia privada. RO 10.384/01. Rel. Juiz lvan D. Rodrigues Alves. Revista 
do TRT nQ 31, p. 93. 



LEGITIMACAO 
Legitimaqao diz respeito a aq5o (legitimatio ad causam) e capacidade diz 
respeito ao processo (legitimatio ad processum), e o conceit0 de parte pe- 
rante o direito material coincide com quem seja titular da relaqio juridica con- 
trovertida no processo, como autor ou reu, coincidencia esta que nGo necessa- 
riamente vai ocorrer neste. RO. 17.216101. Rel. Juiz AntBnio Carlos de A. 
Rodrigues. Revista do TRT nQ 35, p. 175. 

LEGlTlMlDADE PASSIVA 
MANDADO DE SEGURANSA. DECISAO QUE MODIFICAA PARTE DEMANDA- 
DA. DESCABIMENTO. Mandado de seguranqa nao e sucedaneo de agravo de 
instrumento. A questgo em torno da legitimidade passiva deve ser discutida e 
decidida, regularmente, no processo de origem. N8o ha de ser porque dela 
nao cabe, de imediato, agravo de instrumento que se intitulara a parte a mane- 
jar a seguranqa. Mormente quando fez uso da reclamaq6o correicional, com a 
mesma finalidade, embora sem &xito. MS 892198 - Sentenqa Terminativa. Rel. 
Juiz Luiz Carlos Teixeira Bomfim. Revista do TRT nQ 22, p. 75. 

LEI DE ANlSTlA ( LEI NQ 8.878194) 
I- As dispensas sem justa causa efetuadas no ambit0 da Administraqao Publica 
Direta, alcanqando, inclusive, empregados de Sociedade de Economia Mista, 
motivadas pelo assim chamado "Plano Brasil Novo", foram revistas pela Admi- 
nistraqgo posterior, que resolveu pela concessao da anistia, nos termos da Lei 
nQ 8.878194. 11- 0 Decreto 1 .I53194 regulamentou os procedimentos necessa- 
rios para que os demitidos pudessem desfrutar do beneficio. Ill- 0 Empregado, 
ora Terceiro Interessado, cumpriu toda via crucis que Ihe foi imposta, ate o 
deferimento de seu pleito pela Comissao Especial de Anistia, conforme publi- 
caqio efetuada no Diario Oficial da Uniao, edi~ao de 13/1/95. IV- 0 instituto da 
anistia reveste-se de suprema natureza politica, tem carater amplo ao ponto 
de sobrepairar questiunculas administrativas. Descabe a exegese do mesmo, 
cumprindo, isso sim, vivifica-lo, emprestando-lhe imediata eficacia. V- A singela 
alegaqgo de possiveis irregularidades administrativas praticadas por 
Subcomissdes Setoriais, ou pela Comiss5o Especial de Anistia - e que carece- 
ram de qualquer elemento de comprovaqao - n i o  podem obstar o direito dos 
anistiados. Cada caso deve ser apurado, responsabilizando-se aqueles que 
porventura tenham cometido irregularidades, bem assim, aqueles outros que 
delas se beneficiaram. Patente, pois, a inconstitucionalidade do Decreto 1.499, 
de 24/5/95, ante o desrespeito ao principio legal do direito adquirido, e pelo 
evidente solapamento do resguardo assentado em lei de hierarquia superior, 
qua1 seja a Lei nQ 8.878194. MS 169195. Rel. Juiz Joao Mario de Medeiros. 
Revista do TRT nQ 18, p. 79. 

A anistia tratada pela Lei nQ 8.878194 criou requisitos para o deferimento da 



reintegraqao para cargo anteriormente ocupado a epoca da dispensa, demis- 
sao ou exoneraqao. In casu, restou comprovado o procedimento das condi- 
q6es previstas nos arts. 1 Q e  330 da citada lei. RO 5.721 196. Rel. Jose Leopoldo 
Felix de Souza. Revista do TRT ne 20, p. 76. 

ltaipu Binacional e uma empresa juridicamente internacional, emergente no campo 
do direito internacional publico por ser decorrente de um tratado. Assim sendo, 
nao pode ser enquadrada nas especies de empresa publica ou sociedade de 
economia mista de que trata a Lei n9 8.878194 (Lei da Anistia), inexistindo direito 
a reintegraqao de empregado com base nesse diploma legal. RO 7.146196. Rel. 
Juiza Nidia de Assunqao Aguiar. Revista do TRT nQ 21, p. 58. 

A Lei nQ 8.878194, que concede "anistia" aos servidores demitidos, despedi- 
dos, demitidos ou exonerados com violaqio da norma legal ou equiparavel, 
bem como por motivaqao politica ou interrupqao da atividade profissional em 
decorrhcia de movimentaqao grevista, estabelece que trata-se de readmissao 
e condicionada, nao apenas as constataqdes da Comissao Especial de Anistia 
e Subcomiss6es Setoriais (Decreto nQ 1.153/94), mas, principalmente, as ne- 
cessidades e disponibilidades orqamentarias e financeiras da Administraqgo, 
sendo imprescindivel ao retorno do beneficiario o deferimento pelo Poder Exe- 
cutivo. Apelo que se nega provimento. RO 13.739198. Rel. Juiza Gloria Regina 
Ferreira Mello. Revista do TRT nQ 26, p.114. 

LEI NO 49504166 
LEI 4950-Al66. CONSTITUCIONALIDADE. Nao existe inconstucionalidade na 
Lei 4950-Al66, uma vez que a proibiqgo constante dos artigos 70, IV e 37, Xlll 
da nova Carta Politica destina-se apenas aos contratos de bens e serviqos. RO 
18.854196. Rel. Juiz Alberto Fortes Gil. Revista do TRT nQ 22, p. 105. 

LICITUDE 
PROVA. LICITUDE. Nao se pode atribuir a pecha de ilicito ou ilegitimo ao meio 
de obtenqao da prova, que se constitui em copias de documentos de curso 
interno na empresa (controles de trafego), n5o se tendo noticia de que se 
constituissem em documentos sigilosos ou que fora do iimbito da empresa, em 
maos da empregada, pudessem causar algum tip0 de prejuizo ao empregador 
- sen20 a empregada, que se deles nao tivesse se utilizado, certamente teria 
dificuldade em demonstrar seu direito. De outra parte, nao foram os menciona- 
dos documentos obtidos por metodos moralmente inaceitaveis, com violaqao a 
honra ou intimidade de quem quer que seja, o que afasta por completo o epiteto 
de "prova ilicita". RO 1695-2001 -023-01 -00-4. Rel. Juiz Jose Antonio Teixeira 
da Silva. Revista do TRT nQ 37, p. 183. 

L~T~SCONSORC~O PASSIVO NECESSARIO 



RECURS0 ORDINARIO. BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM LIQUI- 
DACAO EXTRAJUDICIAL E SEUS SUCESSORES. L~T~SCONSORC~O PASSIVO 
NECESSARIO. AUS~?NCIA. Na seara trabalhista, n8o configura litisconsocio pas- 
sivo necessario a sucessao com vinculaqio solidaria entre o Banco do Estado do 
Rio de Janeiro em Liquidaqgo Extrajudicial S.A., o Estado do Rio de Janeiro , o 
Banerj S.A. e o Banco Itat2 S.A. diante das normas de Direito Processual do 
Trabalho, que visam a proteqao do menos favorecido, o empregado , que nao 
pode responsabilizar-se pelas exig6ncias decorrentes da privatizaqao bancaria. 
RO 9.984100. Rel. Juiz Alberto Fortes Gil. Revista do TRT nQ 32, p. 111. 

1 . LITISCONSORCIO. Deposito recursal. Opostos os interesses dos litisconsortes, 
como se dessume das respectivas peqas contestatorias, cada qua1 deve efetuar 
o deposit0 para fins de recurso, incidindo, na especie, a regra prevista no caput, 
do artigo 509, do CPC. Nao tendo sido este realizado pelo litisconsorte BANCO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SIA (EM LIQUIDAGAO EXTRAJUDICIAL), 0 
recurso esta deserto. 2. SUCESSAO TRABALHISTA. Transferida toda a organi- 
zaqio produtiva bancaria (fundo de comercio - carta patente), sobre a qua1 pen- 
de toda a atividade econbmica, que continuou a ser desempenhada, com exclu- 
sividade, pelo Banco Banerj SIA, e inafastavel a caracterizaqao da sucessiio 
trabalhista. RO 22.393199. Rel. Juiz Paulo Roberto Capanema. Revista do TRT 
nQ 33, p. 77. 

LITIGANCIA DE MA FE 
Mandado de seguranqa. Renovaqgo do pedido. Procedimento que viola dever 
de lealdade e boa fe das partes. lmprobus litigator. E reprovavel a atitude da 
parte que renova aqao mandamental, ja tendo sido decidida a quest20 a seu 
desfavor em processo anterior. Impbe-se a condenaqao como litigante de ma fe, 
respondendo a parte pelo ato ilicito processual. Mandado de seguranqa denegado. 
MS 320197. Rel. Juiz Aloysio Santos. Revista do TRT nQ 21, p. 69. 

AGRAVO. Se as peqas apresentadas pelas partes na forma do artigo 1064 do 
CPC, viabilizam, sem a menor margem de duvida, o regular prosseguimento 
do feito, e de ser mantida a decisao que julgou restaurados os autos, aflorando 
evidente, na especie, o intuit0 manifestamente protelatorio da reclamada, ora 
agravante, que, assim, e de ser reputada litigante de mBfe, mormente porque 
"o processo do trabalho lida com interesses alimentares que nao podem ser 
preteridos ou procrastinados", consoante disposto no AT0 nQ 54412002. AP 
4.176101 (Agravo Regimental). Rel. Juiza Elma Pereira de Melo Carvalho. 
Revista do TRT nQ 37, p. 137. 

MANDADO DE SEGURANCA 
MANDADO DE SEGURAN~A. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ORDINA- 
RIO. Estatui o art. 899 da CLT, que o recurso ordinario possui efeito meramen- 



te devolutivo. Todavia, por exceqao, ate se pode conferir, via aqao cautelar, in 
thesis, o efeito suspensivo quando este se mostra imprescindivel para res- 
guardar direito liquid0 e certo de plano reconhecido (Orientaqio Jurisprudential 
51 da Eg. SDI-2 do C. TST). lnadmissivel a aqao de seguranqa utilizada como 
sucedinea de aq80 cautelar, a teor do art. 50, da Lei 1.533151. Mandado de 
seguranqa extinto sem apreciaqao do merito, nos termos do art. 267, IV, CPC. 
MS 856100. Rel. Juiz Alberto Fortes Gil. Revista do TRT nQ 31, p. 105. 

MEDIDA PROVISORIA 
Agravo de Peti~ao. A Medida Provisoria 21 80-3512001, de 27-8-2001, que, em 
seu Art. 10 acrescentou o § 59 ao Art. 884 do Texto Consolidado. 0 paragrafo 
59, do art. 884, da CLT, considera inexigivel o titulo judicial fundado em lei ou 
ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF. Todavia, a quest20 deve 
ser analisada sob dois prismas: primeiramente, cai por terra Medida Proviso- 
ria que se baseia na Emenda Constitutional nQ 3, que alterou o art. 102, § 29, 
da Carta Politica de 1988, pois que, referida Emenda e inconstitucional, em 
razao de suprimir garantias fundamentais so outorgadas ao Poder Constituinte 
Originario. Segundo, porque o paragrafo 59 fala em inexigibilidade do titulo, 
enquanto que a Constituiqao da Republica, em seu art. 59, XXXVI, fala em coisa 
julgada, restando evidenciado que se tratam de institutos diversos. 0 paragra- 
fo 59, do Texto Consolidado, nao afrontou a coisa julgada, pois que retira ape- 
nas a eficacia do titulo sentencial sem desconstitui-lo, o que leva a crer que o 
mesmo (paragrafo 59) so tem base de incidencia, na pior das hipoteses, se a 
ADIN, na qua1 se baseia o agravante, fosse julgada antes do trinsito em julga- 
do da decisiio proferida pelo magistrado trabalhista, o que n i o  ocorreu. 
Inolvidavel que o paragrafo 59, do art. 884, da CLT, trata apenas de ineficacia. 
Ainda que vislumbrassemos a hipotese de o texto ora em comento afrontar a 
coisa julgada, o dispositivo nao merece prosperar no sistema juridico, umavez 
que o 9 29, do art. 102, da Constituiqao da Republica, determina o efeito 
vinculante e eficacia erga omnes a decisao proferida pelo STF em Aqao de 
Constitucionalidade. Ora, n i o  ha falar em efeito vinculante, uma vez que o 
Juizo a quo ja havia proferido sentenqa judicial antes do trinsito em julgado 
da sentenqa que julgou a ADIN. 0 estudo da hermeneutics nos leva a crer 
que a vinculaqao ora referida relaciona-se com processos em curso, onde 
ainda nao houve sentenqa transitada em julgado. Caso contrario, cometere- 
mos o absurd0 de validarmos uma Medida Provisoria em afronta a perpetua- 
qao da coisa julgada estampada no inciso XXXVI, da Carta Politica de 1988. 
AP 3.495102. Rel. Juiza Maria Jose Aguiar Teixeira Oliveira. Revista do TRT 
nQ 35, p. 135. 

MULTA 
MULTA DO ART. 477 DA CLT. DEPOSITO EM CONTA-CORRENTE DO EMPRE- 
GADO. INEFICACIA. A homologaqao da rescisao do contrato de trabalho e ato 



complexo, envolvendo uma serie de procedimentos, nos termos da lei. E quan- 
do a Lei determina que o pagamento se faqa no ato da homologaqiio da resci- 
s5o do contrato de trabalho, seja em dinheiro ou em cheque visado, conforme 
acordem as partes, tal obrigaqao ha de se dar na forma ali estatuida, sendo 
ineficaz o deposit0 feito em conta-corrente do empregado. Rel. Juiz Paulo 
Roberto Capanema. RO 5.472199. Revista do TRT nQ 30, p. 91. 

NULIDADE DA SENTENGA 
A tese sustentada no Enunciado nQ 330, data venia, constitui fator de iniquida- 
de, contrariando os principios gerais informadores do Direito do Trabalho. Evi- 
dente o cerceamento de defesa, quando impedida a parte de produzir prova 
testemunhal, anteriormente deferida. RO 2.349197. Rel. Juiz Ivan Dias Rodrigues 
Alves. Revista TRT nQ 22, p. 51. 

PRINC~PIO DA MOTIVACAO. NULIDADE. 0 principio da motivaqio estabelece 
que todas as decisbes do Poder Judiciario deverao ser fundamentadas, sob 
pena de nulidade insanavel, n8o entregando o julgador a devida prestaqao 
jurisdicional (art. 832, CLT c/c 458 CPC c/c inc. IX, art. 93, CFl88). RO 21 .I881 
96. Rel. Juiz Alberto Fortes Gil. Revista do TRT nQ 22, p. 118. 

Nulidade. Intimaqgo da conta. Ngo ha nulidade quando o Juiz, preferindo n5o 
adotar a opcional sistematica do art. 879,s 20, da CLT, resolve os incidentes da 
liquidaqiio no bojo dos embargos a execuqao, na forma do art. 884, § 30, da 
CLT AP 3.812199. Rel. Juiz Convocado Marcelo Augusto Souto de Oliveira. 
Revista nQ 26, p. 1 19. 

NULIDADE DE SENTENCA - REJEICAO. A busca da verdade real, dentro do 
devido process0 legal, permitindo-se as partes o pleno exercicio do contradito- 
rio e da ampla defesa, s8o os principais pilares de sustentaqso para a entrega 
da correta prestaqgo jurisdicional e, consequentemente, da adequada distri- 
buiqso da Justiqa. A pena de confissao aplicada ao autor nao pode se sobrepu- 
jar aos demais elementos de prova ja existentes nos autos. Na ocasigo do n8o 
comparecimento do autor a assentada em que deveria prestar o seu depoimen- 
to pessoal, ja haviam sido produzidos nos autos elementos de prova suficientes 
para a caracterizaqi~o das diferenqas de horas extras, alegadas na petiqiio 
inicial. 0 mesmo ja havia firmado a idoneidade dos registros de freqiihcia 
apresentados pela re que, por sua vez, em cotejo com os recibos de pagamen- 
to, demonstravam inexatidbes. Rel. Juiz Nelson Tomaz Braga. RO 18.51 9/99. 
Revista do TRT nQ 30, p. 85 

NULIDADE DA SENTENGA. NEGATIVA DA PRESTACAO JURISDICIONAL. A 
ma apreciaqio da prova n5o da ensejo a reexame do julgado na via estreita de 



embargos de declaraqiio. 0 Juiz ngo esta obrigado a rebater todos os argu- 
mentos expendidos pela parte, notadamente quando inexistiu a propalada 
omiss30, buscando a parte o reexame da materia na via estreita dos embar- 
g o ~ .  Preliminar de nulidade que se rejeita. 
2. Ngo se considera obstativa do direito ao percebimento da gratifica~ao 
decenal, prevista em clausula de Acordo Coletivo, a dispensa ocorrida 2 (dois) 
anos antes de ser implementada a condi~go ali estipulada. Seria obstativa caso 
a dispensa ocorresse pelo menos 6 (seis) meses antes de implementar-se a 
condi~ao, consoante pacific0 entendimento jurisprudencial quanto a estabilida- 
de decenaria, aplicavel por extensgo. Tambem e certo que n i o  restou provado 
o dolo do empregador a impedir a realiza~i30 da condiqgo, nos precisos termos 
do art. 129, do atual Codigo Civil. RO 2.460103. Rel. Juiz Paulo Roberto 
Capanema. Revista do TRT nQ 35, p. 91 

NULIDADE DO AT0 DE DISPENSA REINTEGRACAO. 0 descumprimento da 
exig6ncia de aprovaqgo da rescisiio do contrato de trabalho pelo Titular da 
Secretaria de Estado, mencionada pela reclamante, ntio torna nulo o ato admi- 
nistrativo de dispensa da mesma, ensejando, quando muito, efeitos de ordem 
administrativa. R0.3313-1997-242-01-00-4. Rel. Juiza Aurora de Oliveira 
Coentro. Revista do TRT nQ 36, p. 125. 

 NUS DA PROVA 
A doutrina moderna a proposito da partiqio do anus da prova se concentra em 
CHIOVENDA, que atribuiu ao autor o encargo de provar os fatos constitutivos 
do seu direito e ao reu os fatos capazes de modificar, impedir ou extinguir o 
direito daquele. Recurso improvido. RO 20.434196. Rel. Juiz Jose Leopoldo Felix 
de Souza. Revista do TRT nQ 22, p. 66. 

VCNCULO. ONUS DA PROVA. Constatada a prestaqao pessoal de serviqos, o 
vinculo de emprego se presume, cabendo a Reclamada a prova de nao ter 
sido tal presta~go realizada nos termos do art. 30 da CLT. RO 21.090196. Rel. 
Juiz Alberto Fortes Gil. Revista do TRT nQ 22, p. 108. 

0 principio in dubio pro misero tem pertinencia apenas quando se refere a 
interpreta~go da norma legal, ni3o obrigando o Juizo a decidir em favor do 
obreiro apenas pela sua alegada condiqgo de hipossuficiente. 0 provimento 
jurisdicional, nesses casos, sera desfavoravel a quem incumbia o onus 
probandi. RO 16.829198. Rel. Juiz Jose Leopoldo Felix de Souza. Revista do 
TRT nQ 26, p. 80. 

PER~CIA 
PER~CIA. LOCAL DE REALIZACAO. INSALUBRIDADE. 0 fato de a pericia ter 



sido realizada em local diverso daquele onde houvera laborado o obreiro nao 
constitui, por si so, obstaculo a aferi~ao das condi~des perigosas e ou insalu- 
bres, mormente quando o local periciado guarda similitude com aquele em que 
laborou o obreiro e quando as atividades deste nao envolvam maiores 
especificidades com relaqao ao local da labuta. RO 20.387196. Rel. Juiz Alberto 
Fortes Gil. Revista do TRT nQ 22, p. 1 11. 

INSALUBRIDADE. lndispensavel laudo conclusivo a respeito da exposi@o do 
empregado a agentes nocivos a saude, para deferimento e fixaqao do adicio- 
nal conforme arts. 189 e 192 da CLT RO 21.1 27/96. Rel. Juiz Alberto Fortes 
Gil. Revista do TRT nQ 22, p. 116. 

RECURS0 ORDINARIO - Se o empregado nao deposita os honorarios periciais 
determinados pelo douto Juizo de origem, impedindo a atuaqao do Perito para 
avaliaqao do adicional de insalubridade, efetivamente descumpre o art. 81 8 
consolidado. Recurso autoral desprovido. RO 18.631 197. Rel. Juiz Jose Leopoldo 
Felix de Souza. Revista do TRT nQ 24, p. 59. 

PLAN0 DE ASSIST~NCIA MEDICA 
PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA- MANUTENCAO - AGRAVO REGIMENTAL. 
LlMlNAR EM MANDADO DE SEGURANCA DENEGADA. Ausencia dos requisi- 
tos autorizadores da concessao de liminar em Mandado de Seguran~a: fumus 
boni iuris e periculum in mora Liminar denegada. MS 978199. Rel. Designado 
Juiz Nelson Tomaz Braga. Revista do TRT nQ 29, p. 120. 

PLANOS DE CARGOS E SAL~~RIOS 
PIANO DE CARGOS. EQUIPARACAO. A empresa recorrida instituiu Plano de 
Cargos e Salarios extensivo a todo seu quadro funcional, deixando claro que 
estabeleceu como politica salarial a unidade de contrapresta~go para os em- 
pregados com atividades identicas. Logo, se a propria empregadora estabele- 
ceu como criterio de retribui~ao salarial a igualdade, ainda que em localidades 
diferentes, e prevalente o regramento mais benefic0 instituido pelo emprega- 
dor. RO 3.049103. Rel. Juiz Jose Antonio Teixeira da Silva. Revista do TRT nQ 
35, p. 165. 

PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO 
PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO. ADESAO. TRANSACAO DE Dl- 
REITOS. A adesao ao plano de desligamento voluntario tem a natureza de 
transaqao de direitos oriundos do contrato de trabalho, uma vez que, ao es- 
colher os beneficios por este oferecidos, o obreiro deu quitaqao total ao extin- 
to contrato de trabalho. RO 9.285101. Rel. Juiz Alberto Fortes Gil. Revista do 
TRT nQ 30, p. 127. 



PLANOS ECON~MICOS 
Na conformidade do disposto em norma regulamentar constituem motivos 
determinantes para o reajuste de aposentadoria movel vitalicia os aumentos 
compulsorios ou nao posterior a concessao do beneficio, desde que alcance a 
totalidade dos empregados, devendo ter o aumento carater geral. 0 reajuste 
concedido, apenas aos substituidos processuais, por sentenqa, nao atende a 
precis20 regulamentar, nao estendendo, portanto, ao acionante. Sentenqa que 
se confirma. RO 16.038196. Rel. Juiza Amelia Valadao Lopes. Revista do TRT 
ne 26, p. 72. 

PIANO DE INDENIZACAO ESPONTANEA (PIE) 
BANERJ. PLAN0 DE INDENIZASAO ESPONTANEA (PIE). Nao ha base legal 
ou principio de direito laboral que obrigue o empregador a estender um bene- 
ficio criado como incentivo ao afastamento espontiineo aqueles empregados 
que nao atenderam ao oferecimento da opq8o dentro do prazo assinalado na 
norma instituidora. RO 1 1.675197. Rel. Juiz Alberto Fortes Gil. Revista do TRT 
nQ 24, p. 67. 

PLAN0 DE SAUDE 
Plano de saude. Regimento interno da entidade de previdsncia privada fecha- 
da que prev6, como beneficiarios dos seus prestimos, os aposentados que, na 
data da concessao da aposentadoria, mantenham vinculo empregaticio com a 
instituidora.Verificada a condiqao, faz jus o reclamante, corn seus dependen- 
tes, a vantagem vindicada. Recurso improvido. RO 5.439100. Rel. Juiz Amelia 
Valadao Lopes. Revista do TRT nQ 30, p. 101 . 
PRAGA 
Agravo de petiqao. Praqa. Requisito. A teor do Art. 698 do CPC "nao se efetu- 
ara a praqa de imovel hipotecado ou emprazado, sem que seja intimado, corn 
10 (dez) dias pelo menos de antecedsncia, o credor hipotecario ou senhorio 
direto, que nao seja de qualquer mod0 parte na execuqao". AP 3.539199. Rel. 
Juiz Alberto Fortes Gil. Revista do TRT nQ 26, p. 110. 

PLATAFORMA MAR~TIMA 
A plataforma maritima de prospecqao, perfuraqio e exploraqao de petroleo, 
por constituir-se em um ambiente de trabalho individualizado, quer por seu 
porte, quer pela complexidade de suas operaq6es e o grau de periculosidade 
das atividades la exercidas, equipara-se ao estabelecimento definido em nor- 
ma regulamentar do Ministerio do Trabalho para efeito de implementaqao da 
Comissao lnterna de PrevenqBo de Acidentes (CIPA). RO. 25.493101. Rel. Juiz 
Jorge F. Gonqalves da Fonte. Revista do TRT nQ 36, p. 149. 

PRAZO 



Pedido de reconsideraqao de ato n5o interrompe o prazo para interposiqao, 
seja de Mandado de Seguranqa ou de qualquer recurso, nao se constituindo 
procedimento proprio e essential na esfera processual trabalhista e nem pres- 
suposto ou sucedineo de recurso algum. MS 462100. Rel. Juiza Nidia de As- 
sun~5o Aguiar. Revista do TRT nQ 27, p. 62. 

Ainda que seja trintenario o prazo prescricional quanto aos depositos fundiarios 
devidos por f o r ~ a  de contrato de trabalho, o certo e que a pretensao respectiva 
deve ser deduzida observando-se o prazo prescricional relativo a proposiura 
da aqao, que e de dois anos a contar da ruptura do pacto laboral. Vale dizer, a 
prescriqso trintenaria somente e aplicavel se a aqao e proposta antes de con- 
sumado o bibnio que se segue a extinqao do contrato de trabalho. Inteligbncia 
do Enunciado 362, do Eg. TST Recurso Improvido. RO 0051 6-1 999-431 -01 -00- 
3. Rel. Juiz Jose Maria de Mello Porto. Revista do TRT nQ 36, p. 57. 

PRESCRIGWO 
Ano civil. Nos terrnos do art. 1 Qda lei 81 0, de 6/9/49, "considera-se o period0 
de doze meses contados do dia do inicio ao dia e m6s correspondente do ano 
seguinte". Ajuizada a aq8o em 4/5/92, nao ocorreu a prescriqio, uma vez que 
o dia do comeqo n i o  e computado, mas sim o dia do vencimento -art. 775 da 
CLT e 184 do CPC. Senten~a que se anula, para que outra seja proferida. RO 
26.034195. Rel. Juiza Maria das Graqas Cabral Viegas Paranhos. Revista do 
TRT nQ 20, p. 96. 

PRESCRISAO. DIES AD QUEM. ART 775 DA CLT 0 prazo prescricional, 
prorroga-se ate o primeiro dia util ao vencido, na forma do art. 775, da CLT, 
quando expira em ferias forenses, feriados, finais de semana ou em dia em 
que n5o houver expediente forense. RO 16.752100. Rel. Juiza Maria das Gra- 
qas Cabral Viegas Paranhos. Revista do TRT ne 30, p. 134. 

Prescriqao. Aposentadoria por invalidez. Ocorrendo aposentadoria por invalidez 
o contrato fica suspenso por 5 anos, pela possibilidade de recuperaqao da 
capacidade laboral, e n5o extinto (art. 475, CLT). Em tais condiqees, declarado 
nulo o desligamento do empregado, nao ha como considerar iniciado o prazo 
prescricional de 2 anos contado do termino do contrato. R0.01138.2001-062- 
01-00-8. Rel. Juiz Damir Vrcibradic. Revista do TRT nQ 36, p. 135. 

PRESCRISAO. INTERRUPSAO. ACAO AJUIZADA ANTERIORMENTE COM PE- 
DIDOS DIVERSOS. CAUSA OBSTATIVA. Consoante entendimento de iterariva 
jurisprudbncia deste segment0 Judiciario, o ajuizamento de a@o anterior ape- 
nas interrompe o prazo prescricional em relaqao as mesmas verbas pleitea- 
das naquela aq50, n5o se aplicando a aq6es com pedidos diversos, ainda 



que correlatos ou acessorios. RO 001 53-2003-01 8-01 -00-0. Rel.Juiz Alberto 
Fortes Gil. Revista do TRT nQ 37, p. 125. 

PRESCRIGAO - ANISTIA. LEI NQ 8.878194.0 prazo prescricional para as aq6es 
objetivando a readmissso com fundamento no mencionado diploma legal e 
aquele previsto no Codigo Civil, ou seja, de dez anos. RO 01 500-2001 -006-01 - 
00-0. Rel. Desembargador Jose Antonio Teixeira da Silva. Revista do TRT nQ 
38, p. 99. 

PROCURAGAO 
Recurso Ordinario. Procuraqao apud acta. Invalidade. 0 mandato apud acta 
somente surte seus efeitos quando o individuo que os confere possui poderes 
para tal individualmente. Vinculada a administraqao e gerkncia da empresa a 
assinatura de trks socios, o socio preposto em audiencia nao pode constituir 
advogado por procuraqso apud acta, sem posteriormente convalidar o ato 
atraves de instrumento particular ou publico, sob pena de invalidade de todos 
os atos praticados. RO 4.701194. Rel. Juiz Jose Leopoldo Felix de Souza. Re- 
vista do TRT ne 18, p. 89. 

PROGRAMA DE INCENTIVO A DEMISSAO 
Empregado demitido em 1.8.1996 e incentivo publicado em 8.8.1996. Nao e 
crivel que uma empresa discuta, decida e publique um programa de incentivo a 
demissao em apenas 7 (sete) dias, sem saber que o iria fazer. Ofensa ao caput 
do art. 5Q da CRFBl88. A concessao ou nao do incentivo nao pode ser interpreta- 
do como mera liberalidade do empregador. Nego provimento ao recurso. RO 
15.875197. Rel. Juiz Jose Maria de Mello Porto. Revista do TRT nQ 26, p. 41. 

P U N I G ~  DO EMPREGADO 
0 Direito do Trabalho nao obriga a aplicaqso de puniqdes sucessivas ao em- 
pregado faltoso, mas sem duvida a aplicaqao pedagogica das puniq6es de- 
monstra por parte do empregador o poder de disciplina deste, pois se indife- 
rente a falta cometida entende-se esta tacitamente perdoada. RO 26.609195, 
Rel. Juiza Nidia de Assunqao Aguiar. Revista do TRT nQ 19, p. 82. 

RADlALlSTA 
I) As partes foram intimadas, em Audikncia, da data da leitura da sentenqa, 
designada para o dia 31 18/99, as 14h20min, pelo que, a teor do entendimento 
contido no Enunciado 197, do C. TST, tem-se que o prazo recursal se iniciou no 
dia seguinte, restando, assim, intempestivo o apelo da Re, que n i o  observou o 
octidio legal. II) A norma do art. 62, a, da CLT, e expressa no sentido de que 
apenas o empregado que exerqa atividade externa incompativel corn a fixaqao 
de horario de trabalho e que nao esta abrangido pelo regime da CLT 



concernente A duraqio do trabalho, sendo que, contudo, in casu, a Re 
indubitavelmente tinha a possibilidade de controlar a jornada do Reclamante. 
Outrossim, o Autor se enquadra na profissao de radialista, exercente da ativi- 
dade tecnica, de tratamento e registros visuais, de operador de ciimera, ex vi 
do previsto no Quadro Anexo ao Decreto ne 84.1 34, de 3011 0179, que estipula 
os titulos e descriqdes das funqdes em que se desdobram as atividades de 
radialistas, pelo que sujeito a jornada de 6 horas diarias, como previsto no art. 
18,11, da Lei 6.61 5178,e art. 20, 11, do Decreto nQ 84.134199, de 3011 0179, sen- 
do que o paragrafo unico, dos citados dispositivos legais, e express0 quanto a 
se considerarem extraordinarias as horas excedentes ao referido limite. Recur- 
so da Reclamada de que 1-60 se conhece e conhecido el no merito, provido, 
em parte, o apelo do Reclamante. RO 175100. Rel. Juiz lzidoro Soler Guelman. 
Revista do TRT nQ 30, p. 121. 

REGIME JUR~DICO 
0 processo trabalhista e incompativel com o carater estatutario do regime juri- 
dico dos servidores publicos, com a superioridade juridica de que goza o Esta- 
do nas relaqdes dele derivadas, sendo certo ainda que o regime estatutario e 
incompativel com a conciliaqiio, que pressupde capacidade para transigir, nao 
podendo o Estado abrir mao de seus privilegios, porque inseridos no interesse 
publico que e indisponivel. RO 19.581196. Rel. Juiza Amelia Valadiio Lopes. 
Revista do TRT ne 22, p. 55. 

Agravo de petiqao em embargos a execuqio. Mudanqa de regime juridic0 
celetista para estatutario. Coisa julgada. Compet6ncia da Justiqa do Trabalho. 
Recurso provido. AP 1.257101. Rel. Juiz Jose Maria de Mello Porto. Revista do 
TRT nQ 33, p. 75. 

REINTEGRACAO 
Mandado de Seguranqa. Reintegraqio baseada em fundamento de sentenqa 
anterior. Antecipaqio abusiva da tutela. Seguranqa concedida. 0 s  motivos da 
sentenqa (rectius: a motivaqio da sentenqa), "... ainda que importantes para 
determinar o alcance da parte dispositiva ...", n i o  fazem coisa julgada (CPC, 
art. 49, 1). Destarte, a fundamentaqio de uma sentenqa, ainda que reconhe- 
cendo ao empregado uma situaqao analoga a estabilidade e Ihe deferindo, por 
isso, a reintegraqio, no dispositivo, nao pode ser tomada por fundamento para 
nova reintegraqio, em antecipaqio de tutela, em outro processo. A falta de 
fundamento proprio a reintegraqio assim deferida e abusiva. Seguranqa con- 
cedida. MS 428197. Rel. Juiz Luiz Carlos Teixeira Bomfim. Revista do TRT nQ 
21, p. 66. 

Se a Lei, arts. 895 e 896, § 20, da CLT, n i o  prev6 a concessio de efeito 
suspensivo a Recurso Ordinario, a sua daqio, se por um lado protege uma 



parte, por outro desprotege a outra, ainda mais quando sequer requerido. Se- 
guranqa denegada em definitivo. MS 390196. Red. Juiz Jose Leopoldo Felix de 
Souza. Revista do TRT nQ 22, p. 69. 

MANDADO DE SEGURANGA. REINTEGRAGAO. Impbe-se a concessao da se- 
guranqa para afastar os efeitos da reintegraqao ate o trgnsito em julgado da 
decisao. 0 fundamento da reintegraqgo e quest50 de merito a ser abordada 
no recurso ordinario, devendo aguardar-se o provimento definitivo - direito do 
Impetrante, haja vista a possibilidade de reforma da sentenqa e o prejuizo com 
relaqao a devolu~ao dos salarios pagos. MS 1.032197. Rel. Juiz Alberto Fortes 
Gil. Revista do TRT nQ 22, p. 97. 

REINTEGRACAO - Padecendo o empregado de enfermidade por ocasiao da 
dispensa, sem que tenha sido submetido a exame medico demissional, impbe- 
se o retorno ao serviqo, face ao descumprimento de formalidades essenciais a 
extinqgo do pacto laboral. RO 37/00. Rel. Juiza Aurora de Oliveira Coentro. 
Revista do TRT nQ 29, p. 184. 

Recurso Ordinario. Reintegraqao. Ainda quando o Banco do Estado era inte- 
grante da administraqiio indireta, n8o detinham os seus empregados garantia 
da estabilidade no emprego; tampouco eram necessarias a motivaqio e fixa- 
qiio de criterios previos para a dispensa. 0 concurso publico, na especie, aten- 
de ao requisito da moralidade e impessoalidade a que est5o adstritos todos os 
entes da administraqgo, seja direta ou indireta. Todavia, os contratos de traba- 
Iho estao sujeitos ao regime juridic0 das empresas privadas consoante o pre- 
ceito do art. 173, 11 do Estatuto Basico. RO 12.453100. Rel. Juiza Maria Jose 
Aguiar Teixeira Oliveira. Revista do TRT nQ 30, p. 155. 

REINTEGRAGAO - TUTELA ANTECIPADA. A reintegraqao determinada decor- 
reu nao 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 tratamento e definiqgo da situ- 
aqBo da obreira, pelo que correta a decisao-recorrida. RO 15.977/01. Rel. Juiza 
Aurora de Oliveira Coentro. Revista do TRT nQ 33, p. 105. 

Reintegraqao - Dispensa Discriminatoria Provando os documentos carreados 
aos autos, inclusive a pericia medica do INSS, que o reclamante, embora por- 
tador do virus HIV, estava apt0 ao trabalho, n i o  se vislumbra qualquer obice ao 
exercicio do direito potestativo de resiliqgo, pelo que valida a dispensa sem 
justa causa. RO 1.241102 (Processo nQ 01 533-2000-481 -01 -00-9). Rel. Fernando 
Ant8nio Zorzenon da Silva. Revista do TRT nQ 34, p. 105. 

I) 0 fato de a Terceira Interessada, no curso do process0 originario, ter dis- 
pensado, novamente, o Impetrante, importou afronta, t5o-somente, a ordem 



de antecipaqao de tutela reintegratoria no emprego, o que n8o alcanqa o pro- 
vimento definitivo. Assim, as decisdes denegatorias da pretensiio de nova rein- 
tegraqao dizem respeito, t5o-somente, ao indeferimento do cumprimento ime- 
diato da sentenqa, enquanto ainda niio esgotados todos os graus recursais. 
N io  se comunicam estas para fins de inicio do prazo para ajuizamento do 
presente writ, eis que, por obvio, n5o poderiam afrontar coisa julgada que ain- 
da n5o havia sido formada. Inexiste, pois, decadencia a ser declarada, haja 
vista que observado o bisnio legal a contar do despacho que indeferiu a expe- 
diq8o do competente mandado Reintegratorio apos a baixa dos autos da ulti- 
ma inst&ncia recursal. 
II) A sentenqa proferida no feito originario, e em todos os graus de jurisdiqgo, 
reconheceu a estabilidade no emprego do Impetrante, n6o se podendo, assim, 
em sede de Mandado de Seguranqa, proceder a nova analise dos fatos e fun- 
damentos de decisao trinsita em julgado. (Inteligsncia da Sumula 268, do 
Excelso Pretorio). MS 819100. Rel Juiz lzidoro Soler Guelman. Revista do TRT 
nQ 37, p. 1 19. 

RELAQAO DE EMPREGO 
Relaqio de emprego. A condiqgo de marido de socia ou genro de socios niio 
constitui em excludente ao reconhecimento do vinculo de emprego. Muito me- 
nos se trata de urn tertium genus, intermediario entre o trabalhador subordi- 
nado e o trabalhador autbnomo. Nem a atividade desenvolvida pelas reclama- 
das e daquelas que autorizam a invocaqio da "mutua dependsncia" a que se 
refere o inc. I do art. 13 Consolidado. RO 19.577196. Red. Juiza Doris Castro 
Neves. Revista do TRT nQ 18, p. 64. 

lnconstitucional a Lei 5.764171, ao negar a relaqgo de emprego entre coopera- 
do e a cooperativa de que faqa parte, por fraudar o direito do empregado e 
negar a aplicaq80 as normas de proteqao do hipossuficiente. RO 13.079196. 
Rel. Juiz Ivan Dias Rodrigues Alves. Revista do TRT nQ 20, p. 64. 

RelaqBo de emprego. Ausente algum dos requisitos do art. 30, da CLT, nao ha 
que se reconheqa vinculo empregaticios entre os ligitantes. Recurso Ordinario 
que se da provimento. RO 2.648197. Rel. Juiz Jose Maria de Mello Porto. Re- 
vista do TRT nQ 22, p. 45. 

REPOUSO SEMANAL 
Descabe ao Sindicato patronal determinar o dia do repouso, pois que n8o esta 
autorizado para tal, nos termos das normas constitucionais acima reveladas. 
Deve este, buscar o cumprimento pelas empresas da concess80 da folga se- 
manal e somente isso. N5o tem competencia para fixaqio de dia certo de fol- 
ga, em afronta aos arts. 70, inciso XV, 170, paragrafo unico e 174, da atual 



Carta Magna. RO. 02258-1 998-261 -01 -00-4. Rel. Juiza Nidia de Assunqao 
Aguiar. Revista do TRT nQ 36, p. 73. 

RESPONSABILIDADE DOS S ~ C I O S  
No tocante a responsabilidade dos socios pelos debitos da sociedade, consi- 
derando-se que, em que pese a pessoa juridica, de fato e de direito, tenha 
personalidade distinta da dos seus socios, a legislag20 prev6 a hipotese de 
levantar-se o veu da pessoa juridica, por meio da teoria da penetragao, a fim 
de atingir-se os bens do patrimbnio particular daqueles sempre que ocorrer 
fraude ou ilicito trabalhista. Tal e a conclusao a que se chega pelo contido nos 
artigos 596 do CPC, 134, VII, do CTN, 18 da Lei 8.884194, art. 28, § 50, art. 10 
do Dec. 3.708191 e art. 158, 11, da Lei 6.404176. AP 2.664197. Rel. Juiz Edilson 
Gonqalves. Revista do TRT nQ 19, p. 86. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIARIA. MULTA DO ARTIGO 477, PARAGRA- 
FO 8O, CLT. Muito embora o tomador de serviqos possa nao ter dado causa 
ao atraso no pagamento das verbas do distrato, sua responsabilidade sub- 
sidiaria implica o pagamento da multa correspondente. RO 00201 -2003-040- 
01 -00-1. Rel. Desembargador Flavio Ernesto Rodrigues Silva. Revista do 
TRT nQ 38, p. 1 15. 

REVELIA 
Quando o contestante for o Ministerio Publico, advogado dativo ou curador 
especial, a eles nao se aplica a regra da contestaqao especifica, podendo 
contestar por negativa geral, ngo incidindo, portanto, os efeitos da revelia 
(art. 31 9 do Codigo de Processo Civil). Por conseqiiencia, havendo contesta- 
qao generica, formulada por um dos orgaos mencionados no art. 302 do pa- 
ragrafo unico do Codigo de Processo Civil, ao autor incumbe provar em audi- 
encia os fatos constitutivos de seu direito (art. 333, inciso I, do Codigo de 
Processo Civil). RO 2.349196. Rel. Juiza Nidia de Assunqao Aguiar. Revista 
do TRT nQ 20, p. 70. 

Revelia. Inexistencia quando a parte e assistida por estagiario. Se na 
processualistica trabalhista a parte pode comparecer a audibncia e nela atuar 
sem advogado, afortiori pode faze-lo com "assist6ncia" de estagiario. RO 6.3841 
96. Rel. Juiz Luiz Carlos Teixeira Bomfim. Revista do TRT nQ 20, p. 80. 

Recurso Ordinario - A presenqa apenas do advogado, como fato isolado, n i o  
tem o condao de elidir a revelia, ja que nao evidenciado h i m 0  de defesa, pela 
ausbncia de procuraqgo outorgada, o que sequer Ihe possibilita a conciliaqao, 
fim primordial desta Justiqa Especializada. RO 17.790198. Rel. Juiz Jose 
Leopoldo Felix de Souza. Revista do TRT nQ 27, p. 65. 



REVISTA [NTIMA 
REVISTA (NTIMA. PROIBIGAO 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, contra- 
riando os principios da boa-fe e da confianqa que regem os contratos de traba- 
Iho. Ressalte-se, ainda, que a Reclamada efetuava a revista intima em local 
totalmente inadequado, situado entre a porta de inciindio e a porta das esca- 
das, submetendo suas empregadas ao risco de serem vistas em trajes intimos 
por pessoas estranhas, e, alem disso, nao procedia a revistas em suas geren- 
tes, em atitude discriminatoria em relaqao as demais empregadas. Cabivel, 
portanto, a indenizaqao por danos morais, diante da agressao a honra e a 
dignidade da Autora. RO 22.720101. Rel. Juiza Maria das Graqas Cabral Viegas 
Paranhos. Revista do TRT nQ 33, p. 95. 

SALARIO-UTILIDADE 
Moradia. Salario-utilidade. N io  constitui salario-utilidade o fornecimento de 
moradia ao empregado, em localidades do interior com natural limitaqio de 
residencias disponiveis, tanto mais quanto seja a moradia fornecida em imovel 
do proprio empregador. RO 823101. Rel. Juiz Damir Vrcibradic. Revista do 
TRT nQ 33, p. 109. 

SA~RIO-UTILIDADE. Caracterizaqao. Em sendo o veiculo fornecido pelo em- 
pregador por forqa da atividade desenvolvida pelo empregado, ou seja, para o 
trabalho, tambem utilizado em atividades particulares, resta afastada a utilida- 
de pretendida. Aplicavel, na especie, os termos da orientaqao jurisprudencial 
nQ 246, da SDI-I, do Colendo TST. RO 17.041193. Rel. Juiz Paulo Roberto 
Capanema. Revista do TRT nQ 34, p. 71. 

SEGURO- DESEMPREGO 
Se a Re inviabilizou possivel obtenqao do seguro-desemprego por n io  ter feito a 
entrega da comunicaqio de dispensa, tem direito a acionante a indenizaqiio com- 
pensatoria, em virtude da omissiio da sua ex-empregadora, ressaltando-se que a 
Justiqa do Trabalho tem a funqao de dirimir controversias referentes a direitos 
trabalhistas, como e o caso do seguro-desemprego. Recurso improvido. RO 
10.606197. Rel. Juiz Jose Leopoldo Felix de Souza. Revista do TRT nQ 23, p. 58. 

SEGURO DE VlDA 
Sendo o empregado beneficiario de seguro de vida em grupo, para os casos 
de morte natural ou invalidez permanente, por doenqa ou acidente, e obrigado 
o empregador ao pagamento do priimio respectivo, consoante os instrumen- 
tos coletivos da categoria, certo e que, deixando de comprovar o cumprimento 
da obrigaqiio, para se premunir do risco, ha de responder o empregador quan- 



do verificado um daqueles eventos previstos, pelo pagamento do valor estipu- 
lado para a indenizaqao que, a principio, seria devido pela seguradora. 
R0.00085-2000-047-01-00-2. Rel. Juiza Elma Pereira de Melo Carvalho. Re- 
vista do TRT nQ 36, p. 95. 

SERVIDOR P ~ ~ B L I C O  
MOTIVACAO. REQUlSlTO INDISPENSAVEL PARA DISPENSA DE SERVIDOR 
P~~BLICO. ART 37, 11, CONSTITUIGAO FEDERAL DE1988. 0 JU~ZO n80 pode 
analisar de maneira satisfatoria a necessidade de dispensa do autor, em virtu- 
de da reduqao do quadro de pessoal, mesmo porque nao ha motivaqao neste 
sentido, prevalecendo, neste caso, a garantia contra a dispensa imovitada, 
pois do mesmo mod0 que a exigencia de prestaqgo de concurso publico pelo 
autor, a fundamentaqao da pratica do ato administrativo visa a evitar o nepotism0 
outrora existente, porque se poderiam demitir empregados concursados para 
contratar posteriormente aqueles apadrinhados, mediante a realizaqao de no- 
vos concursos onde fosse criadas novas oportunidades, onerando-se assim 
os cofres publicos desnecessariamente. R01.546199. Rel. Juiz Alberto Fortes 
Gil. Revista do TRT nQ 27, p. 82. 

A dispensa do empregado publico esta sujeita ao art. 37 da Constituiqao Fede- 
ral, exigindo motivaqgo, por se tratar de ato vinculado. A falta de motivaqao do 
ato determina a reintegraqao do empregado. RO. 3.654101 .Rel. Juiz Ivan D. 
Rodrigues Alves. Revista do TRT nQ 32, p.98. 

SOCIEDADE 
Nao se pode admitir que a adoqao de nome fantasia, marca ou titulo de esta- 
belecimento diferente da denominaqao da sociedade sirva de escudo a eximi- 
la de responsabilidade perante credores, notadamente trabalhistas. RO 20.871 / 
98. Rel. Juiza Gloria Regina Ferreira Mello. Revista do TRT nQ 27, p. 89. 

Legitima a constriqao de bem de propriedade de quem, a epoca em que ajuizada 
a aqgo e prolatada a sentenqa condenatoria, integrava a composiqao societaria 
da executada. Agravo de petiqao a que se nega provimento. AP 2.41 7/00. Rel. 
Juiza Gloria Regina Ferreira Mello. Revista do TRT nQ 29, p. 160. 

A empresa LIGHT S/A jamais integrou a Administraqgo Publica lndireta da Unigo 
Federal. Se e fato que a ELETROBRAS, em conformidade com a lei que a 
instituiu, pode criar subsidiarias integrais, em relaqgo as quais se admite apli- 
cavel o regramento dirigido a administraqao publica, tambem e fato que a aqui- 
siqgo do controle acionario de uma sociedade anbnima privada por uma socie- 
dade de economia mista nao transforma aquela sociedade anbnima em socie- 
dade de economia mista, ou em qualquer outra entidade que possa integrar a 
Administraqgo Publica Indireta. Sentenqa de primeiro grau que se confirma, 



por inaplicavel a limitaqao salarial prevista no artigo 37, XI, da Constitui~ao da 
Republica. RO 3.788199. Rel. Juiz Jose Carlos Novis Cesar. Revista do TRT 
nQ 29, p. 163. 

Segundo as Leis nQ 5.764171 e especificamente a Lei nQ 8.949194, que acres- 
centaram paragrafo ao art. 442, da CLT, c/c arts. 50, XVIII, 174, § 20, da Carta 
Magna, qualquer que seja o ram0 de atividade da sociedade cooperativa, n5o 
existe vinculo empregaticio entre ela e seus associados, nem entre estes e os 
tomadores de serviqos daquela, pois estabelecida a total liberdade a livre inici- 
ativa de criaqgo e adesgo a cooperativas, sendo, inclusive, esta apoiadas e 
estimuladas por lei. RO 6004100. Rel. Juiz Jose Maria de Mello Porto. Revis- 
ta do TRT nQ 30, p. 77. 

Sociedades comerciais. Falecimento de administrador unico. As sociedades 
comerciais s5o geridas pela pessoa indicada nos estatutos ou, caso 1-60 
indicada, por quaisquer dos socios. Assim, no caso de falecimento do unico 
administrador constante do estatuto e nao sendo tal situaqgo prevista 
estatutariamente, todos os socios remanescentes passam a condiqiio de re- 
presentante legal da sociedade. Sociedades comerciais. Responsabilizaqio dos 
socios administradores. 0 socio responde solidariamente com a reclamada, 
independentemente de haver figurado no polo passivo, desde que tenha geri- 
do contrariamente a lei ou a seus proprios estatutos ou, ainda, caso a socieda- 
de comercial n i o  possua bens compativeis com as obriga~6e.s assumidas. 
Execuqio. Bem de familia. Bens luxuosos n io  estao acobertados pela Lei 8.0091 
90. AAP 3.366100. Rel. Jose Luiz da Gama Lima Valentino. Revista do TRT nQ 
33, p. 11 9. 

SOLIDARIEDADE 
A solidariedade n5o se presume, resulta de lei ou da vontade das partes. E 
principio reconhecido, no entanto, que se o trabalho prestado beneficia direta- 
mente o tomador, no contrato com terceiros, ha subsidiariedade na obrigaqgo, 
nos termos reconhecidos no Enunciado TST nQ 331. RO 3.169197. Rel. Juiz 
Ivan Dias Rodrigues Alves. Revista do TRT, nQ 22, p. 50. 

Normas programaticas. A afirmativa de que um pagamento pode ser previsto 
em clausula de natureza programatica implica no entendimento de que 
programaticas sao as regras de observincia facultativa ou vinculadas a so 
vontade de uma das partes. 0 que, a toda evidencia, n5o corresponde ao seu 
conteudo. 0 reconhecimento do direito material. A clausula normativa invocada 
estabelece que o pagamento do titulo ali previsto teria sua forma e suas condi- 
q6es fixadas em reuni5o de empregados com o empregador, a ser realizada 
na data ali prevista. 0 que se revela, de mod0 suficiente, que o direito material 
esta reconhecido. Ate porque nso se tem noticia de que alguem va negociar 



forma e condiqbes de pagamento de debitos que n i o  reconhece. RO 18.5261 
98. Rel. Juiza Doris de Castro Neves. Revista do TRT nQ 26, p. 57. 

CONDENACAO SUBSIDIARIA. Inafastavel a condenaqio subsidiaria das Re- 
correntes, que deverio permanecer compondo o polo passivo da demanda, 
tendo em vista que tomadora e efetiva beneficiaria da forqa de trabalho empre- 
endida pela ex-empregada da prestadora de serviqos. inteligencia do Enuncia- 
do 331, da Sumula da Jurisprud6ncia do Eg. TST. RO 26.459199. Rel. Juiza 
Maria das Graqas Cabral Viegas Paranhos. Revista do TRT nQ 29, p. 167. 

E principio reconhecido, no entanto, que, se o trabalho prestado beneficia dire- 
tamente o tomador, no contrato com terceiros, ha subsidiariedade na obriga- 
qio, nos termos reconhecidos no Enunciado TST nQ 331. RO 15.497101. Rel. 
Juiz Ivan D. Rodrigues Alveis. Revista do TRT nQ 34, p. 75. 

As recorrentes, fazendo parte integrante de grupo econdmico e controlado pela 
holding desse mesmo, no caso presente a segunda e a primeira reclamada, 
FUNDACAO ASSISTENCIAL BRAHMA e COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA, 
torna-se evidente a hipotese do art. 20, § 20, da CLT, a solidariedade, tanto e 
verdade que ambas as instituiqbes se defenderam e recorrem solidariamente, 
ou seja, atraves do mesmo patron0 e com os mesmos argumentos. RO 4.61 01 
02. Rel. Juiza Nidia de AssunqBo Aguiar. Revista do TRT nQ 34, p. 77. 

RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS. SOLIDARIEDADE. 0 s  socios correm o 
risco do empreendimento, participam dos lucros e enriquecem seu patrimdnio 
particular, 1-60 devendo ficar a margem de qualquer responsabilidade, o que, 
de resto, resultaria incompativel com a proteqio que o Direto do Trabalho dis- 
pensa aos empregados. In casu, a aqio trabalhista foi distribuida em epoca 
em que os segundo e terceiro Reclamados eram os unicos socios daTRANSAlR 
e, exerciam, integralmente a direqio da empresa, razio pela qual, devem res- 
ponder solidariamente pelos debitos trabalhistas da pessoa juridica. RO 437- 
2002-031 -01 -00-6. Rel. Desembargadora Maria das Graqas Cabral Viegas 
Paranhos. Revista do TRT nQ 38, p. 57. 

SUBSTITUI@~O PROCESUAL 
Coisa julgada. Substituiqio processual. Se se pode entender que a represen- 
taqio sindical e ampla, abrangendo todos os membros da categoria - notando- 
se que o Enunciado TST nQ 31 0 foi cancelado - ninguem podera negar que o 
sindicato n i o  e obrigado a substituir todos os membros em determinada aqio. 
Se em aqio anterior o proprio sindicato juntou relaqBo de substituidos, e n i o  
incluiu na relaqio os nomes dos reclamantes, ent5o substituidos niio foram 
eles, n i o  se podendo cogitar de coisa julgada. RO 01 965-2001 -054-01 -00-5. 
Rel. Juiz Damir Vrcibradic. Revista do TRT nQ 37, p. 179. 



suc~ssAo 
SUCESSAO DE EMPRESAS. FUND0 DE COMERCIO. A aquisiqao do fundo de 
comercio caracteriza a sucessao, posto que restou transferida a parte principal 
da atividade-fim exercida pela empresa sucedida. Foi adquirido o cerne da 
existencia da mesma. E, na sucessao, o que se transfere nao sao apenas bens 
corporeos mas, principalmente a organizaqao econ6mico-social. RO 25.1 361 
98. Rel. Juiza Maria das Graqas Cabral Viegas Paranhos. Revista do TRT nQ 
27, p. 93. 

S U S P E I ~ W O  
Nao havendo porque se cogitar da suspeiqao do perito, em face da preclusao 
consumativa operada a respeito, o laudo por ele produzido n i o  padece do 
vicio pertinente. Seguranqa concedida. MS 201197. Rel. Juiz Jose Maria de 
Mello Porto. Revista do TRT nQ 20, p. 59. 

SUSPENSAO 
Empregado eleito Diretor Presidente de sociedade anbnima, por ato da Assem- 
bleia, tem seu contrato de trabalho suspenso, nao se aplicando, a relaqao contratual, 
os vencimentos do cargo diretivo. Recurso improvido, no particular. RO 17.7931 
00. Rel. Juiz Luiz Alfredo Mafra Lino. Revista do TRT nQ 29, p. 187. 

Nao havendo prova eficaz de que a eleiqao do empregado para o cargo de 
Diretor de Sociedade An6nima nao passou de simulacra, impde-se subsumir 
que o mesmo despojou-se da subordinaq50 e assumiu condiqao que se mes- 
cla com a de empregador, com os poderes de mando inerentes a tal condiqao, 
n5o havendo, portanto, que se cogitar de permanencia ininterrupta da conta- 
gem do tempo de serviqo. RO 9.001/01. Rel. Juiz Antonio Carlos de A. 
Rodrigues. Revista do TRT nQ 30, p. 150. 

TERCEIRIZA~AO 
Terceirizaqio. 0 fornecimento de mao-de-obra sob color de prestaqio de servi- 
qos, e por entidade que sequer e empresa, muito menos com tal atividade, 
constitui fraude a lei, e lesa direitos do trabalhador porque exclui o mesmo das 
vantagens atribuidas pelo tomador do trabalho a seus empregados. 0 vinculo 
se forma com o tomador de serviqos, conforme Enunciado TST nQ 331,l; mas 
ocorrendo a irregularidade quando o tomador integra a administra~go publica 
nao se forma o vinculo (idem, item II), o que apenas ocorreu quando o mesmo 
foi privatizado, com isso desaparecendo obstaculo ao aperfei~oamento do con- 
trato de trabalho. RO 19.875199. Rel. Juiz Damir Vrcibradic. Revista do TRT 
nQ 30, p. 143. 

TESTEMUNHA 
I - 0 fato deter a testemunha aqao distribuida contra o mesmo reu n i o  a torna 
suspeita para depor (E. TST nQ 357). 11 - Provada a idoneidade dos controles 



de frequencia, incumbe ao empregador fazer a prova da real jornada de traba- 
Iho. N io  a fazendo, prevalece o que afirmado na inicial. Ill - Descontos autori- 
zados pelo empregado em razao de adesao ao plano de seguro de vida nao 
contrariam o art. 462 da CLT (E. TST nQ 342). RO 6.345198. Rel. Juiz Ivan D. 
Rodrigues Alves. Revista doTRT nQ 27, p. 54. 

RECURSO ORDINARIO - TESTEMUNHA DECLARADA SUSPEITA - CERCEA- 
MENTO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENGA - 0 indeferimento da produ- 
qao de prova testemunhal, requerida tempestivamente pela parte autora, con- 
jugado com decisao que Ihe tenha sido desfavoravel nos aspectos cuja prova 
pretendia produzir exatamente com a oitiva da testemunha desprezada, cons- 
titui cerceamento de defesa, restando assim violados os principios do contradi- 
torio e da ampla defesa, insculpidos no art. 50, inciso LV, da Constituiqio da 
Republica, autorizando o acolhimento da preliminar suscitada no recurso e 
consequente decretaqao de nulidade da r. sentenqa a quo, com a determina- 
qBo de retorno dos autos a Vara de origem, para reabertura da instruqio pro- 
cessual. RO 1.345103 (Processo ng 01 786-2000-020-01 -00-0). Rel. Juiz Alberto 
Fortes Gil. Revista do TRT ne 34, p. 89. 

TETO SALARIAL EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 
TETO SALARIAL- SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 37, INCIS0 XI, DA 
CONSTITUIGAO FEDERAL DE 1988. Apos a alteraqio do inciso XI, do art. 37, 
da Constituiqao Federal, pela Emenda Constitucional nQ 19, de 4.6.98, nao 
mais se aplica a limitaqao de obediencia ao teto salarial aos servidores de 
sociedade de economia mista como no caso da re, que nao recebe recurso da 
Fazenda Publica para pagamento de despesas de pessoal ou custeio, sendo- 
Ihe inaplicavel, ainda, o 9 90, do art. 37, da Carta Magna. Recurso provido para, 
reformando a sentenqa de 1Q grau, determinar a devoluqio dos descontos 
efetuados pela aplicaqao do teto remuneratorio, posteriores a aludida Emenda 
Constitucional. RO 1141.2002.051 .01.00.7. Rel.Juiz Jose Maria de Mello Por- 
to. Revista do TRT nQ 37, p. 101. 

TRABALHO DO MENOR 
E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a crianqa e ao adoles- 
cente, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saude, a educaqao, ao lazer, 
a profissionalizaqgo, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convi- 
vencia familiar e comunitaria, alem de coloca-10s a salvo de toda forma de 
negligencia, discriminaqao, exploraqao, viol6ncia, crueldade e opressio. Cons- 
tituiqao Federal, artigo 227. RO. 25.927198. Rel. Juiza Gloria Regina Ferreira 
Mello Lopes. Revista do TRT nQ 36, p. 83. 

PROGRAMA DE COLOCAGAO DO MENOR CARENTE NO MERCADO DE 
TRABALHO. RELAGAO DE EMPREGO CONFIGURADA E RESPONSABILIDA- 



DE SUBSIDIARIA DA TOMADORA DE SERVICOS RECONHECIDA. Se para o 
Direito Administrativo tem relevancia a discussiio academics acerca dos con- 
ceitos de contrato e convenio, certo e que para o Direito Trabalhista ha, de 
prevalecer a realidade efetiva da atividade laborativa prestada pelo obreiro, 
pouco importando, sob que rotulo o trabalho seja desenvolvido. Presentes os 
requisitos do art. 30, da CLT, faz-se mister a declaraqiio da relaqiio de emprego 
e da responsabilidade subsidiaria da tomadora de serviqos, ante os termos do 
Enunciado 331, IV, do TST. Entendimentos contrarios encerram odiosa discri- 
minaqiio com o ja marginalizado carente, alijando-o do mercado de trabalho e 
subtraindo-lhe os haveres trabalhistas. RO. (RRPS) 00545-2002-031 -01 -00-9. 
Rel.Juiza Rosana Salim Villela Travesedo. Revista do TRT ne 36, p. 137. 

AGRAVO DE PETIGAO. MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO. MENOR REPRE- 
SENTADO. Nas aq6es em que o menor esta regularmente representado ou as- 
sistido por seu representante legal e, este assistido por advogado, constituido na 
forma da lei, o Ministerio Publico niio tem legitimidade para intervir no processo, 
funcionando apenas como custos legis. AP00610-1991-040-01-00-3. Rel. Juiza 
Maria das Graqas Cabral Viegas Paranhos. Revista do TRT nQ 36, p. 101. 

TRANSITO EM JULGADO 
Processo de execuqiio e coisa julgada. Relaqiio continente/conteudo. Proces- 
so nao transita. Transita a sentenqa que o extingue. Execuqiio e o processo 
ordenado a execuqiio de preceito contido em titulo judicial ou extrajudicial. Pro- 
cesso - seja ele qua1 for: conhecimento, execuqiio, cautelar ou procedimento 
especial de jurisdiqiio contenciosa - guarda com o fencimeno do trgnsito em 
julgado sent30 uma relaqiio de continente/conteudo. 0 que transita em julgado 
6 a sentenqa que o extingue, com ou sem julgamento de merito. Incompreen- 
sivel, portanto, a afirmaqio do Juizo da execuqiio de que esta transitara em 
julgado (!). Agravo de instrumento provido para ordenar a subida do agravo de 
petiqao. Al 1.433197. Rel. Juiz Luiz Carlos Teixeira Bomfim. Revista do TRT nQ 
19, p. 96. 

TURN0 ININTERRUPT0 
TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. Descaracterizaqiio. Havendo 
acordo coletivo prevendo compensaqao de jornada de molde a propiciar ao 
empregado maior numero de folgas, entre os revezamentos de turnos, que 
minimizam os efeitos maleficos desse sistema de trabalho, sendo que a jorna- 
da laboral semanal encontra-se dentro do limite constitucionalmente fixado, 
n i o  ha como deferir-se as horas extras pretendidas. R0.00523-022201-341- 
01 -00-7. Rel. Juiz Paulo Roberto Capanema. Revista do TRT nQ 36, p. 59. 

USUFRUTO JUDICIAL 



Recurso Ordinario. Usufruto Judicial. Sucessio. Inexistirncia. Se o incidente 
de litigiosidade (Usufruto Judicial), ocorreu em fase de execuqao, la e a super- 
ficie de toda a discutibilidade quanto ao merito da suposta sucessao. 0 art. 
325, do CPC, afirma ser possivel a Aqao Declaratoria Incidental quando o Reu 
vem oferecer impugnaqao aos fundamentos da pretensao autoral. Por este 
prisma, a questao do presente recurso e de clareza meridiana. Recurso que se 
nega provimento. RO. 021 17-2002-541 -01 -00-9. Rel. Juiza Maria Jose Aguiar 
Teixeira Oliveira. Revista do TRT nQ 36, p. 11 1. 

VALE-TRANSPORTE 
A apuraqBo do valor devido a titulo de vale-transporte deve tomar por base as 
reais tarifas modais dos transportes utilizados pelo empregado no trajeto resi- 
dirncia-trabalho e vice-versa, ja que nGo se pode prestar a condenaqiio a per- 
mitir o enriquecimento sem causa do credor. Recurso parcialmente provido. 
RO 2.51 5/03 (Processo nQ 01 451 -2001 -007-01 -00-2). Rel. Juiz Jose Maria de 
Mello Porto. Revista do TRT nQ 34, p. 63. 

Por se tratar o vale-transporte de beneficio previsto em norma de ordem publi- 
ca, cabe ao empregador o Bnus de provar a renuncia do empregado ao bene- 
ficio, e niio a este fazer prova de seu direito. RO 24.562101. Rel. Juiza Aurora 
de Oliveira Coentro. Revista do TRT nQ 35, p. 151. 

VALOR DA CAUSA 
I) 0 valor da causa deve ser arbitrado de forma a corresponder ao montante 
do feito originario, pelo que e de acolher-se a impugnaqao, nesse sentido for- 
mulada, em parte. II) A controversia que existia acerca do prazo para 
ajuizamento da Aqao Rescisoria, e se este se protrai, ou nao, quando o ultimo 
dia do prazo coincidir com feriado, sabado ou domingo, foi espancada pela 
Orientaqao Jurisprudential n 13, da SDI2TTST. Assim, tendo o ultimo dia do 
prazo recaido em um domingo, e tendo sido a presente actio ajuizada no pri- 
meiro dia util posterior - segunda, caso e de considera-la tempestiva. Ill) Obser- 
va-se, da Terceira Altera~io Contratual, em sua Clausula 5a, que a socia, real- 
mente, nao possuia poderes para representar a Re, eis que, segundo consta 
da referida clausula, "a gerirncia e a administraqao da sociedade ficam a cargo 
de todos os socios, que far50 uso da denominaqgo social, em conjunto." Pro- 
cede, pois, o jus rescisoriurn. AR 388100. Rel. Juiz lzidoro Soler Guelman. 
Revista do TRT nQ 34, p. 83. 

V~NCULO EMPREGAT~CIO 
I- N5o se configura a hipotese do inciso IX, do art. 485, do CPC, que cogita de 
err0 de fato, quando nao ha incompatibilidade Iogica entre a conclusao a que 
chegam os julgadores, na parte dispositiva da sentenqa, e a existirncia ou 



inexistencia do fato, cuja prova estaria nos autos sem, no entanto, ter sido 
percebida pelos juizes. II- Se a lei dispbe que determinadas atividades, na es- 
fera publica, seriam prefencialmente objeto de execuqgo indireta atraves de 
contratos, tal disposiqgo legal niio elastece seu Ambit0 disciplinador ao ponto 
de permitir considerar-se que estaria ela violada se tais atividades fossem de- 
senvolvidas de outra forma. Ill- 0 recurso ordinario devolve, ao orgiio judicante 
de segundo grau, a integralidade da demanda, ai compreendida a defesa da 
parte contraria, inclusive sob o aspect0 prescricional. IV- Ha violaqiio de literal 
disposiq80 de lei no caso a nQ 5.584170, quando ocorre condenaqiio em hono- 
rarios advocaticios sem que se faqam presentes os requisitos que, para tanto, 
esse diploma legal impbe. AR 305196. Rel. Juiz lzidoro Soler Guelman. Revista 
do TRT nQ 22, p. 86. 

CORRETOR DE SEGUROS. Proibido por lei e o reconhecimento de vinculo de 
emprego entre estes e empresa de seguros, desde que caracterizado tratar-se 
de agente exercente desta funq5o previamente habilitado para o seu exercicio, 
o que caracteriza a natureza autbnoma de suas funqbes e o diferencia de 
empregado vendedor nas condiqbes previstas no artigo 3Q da ConsolidaqZio 
das Leis do Trabalho (inteligencia do artigo 99 do Decreto nQ 56.903165). RO 
4.041197. Rel. Juiza Nidia de Assunqiio Aguiar. Revista do TRT nQ 23, p. 50. 

Ainda que controvertido o motivo que levou ao desfazimento do vinculo de em- 
prego, e devida a multa do paragrafo oitavo do artigo 477 da CLT, cujo paga- 
mento somente fica excluido quando houver mora imputavel ao empregado. RO 
3.831199. Rel. Juiz Jose Carlos Novis Cesar. Revista do TRT nQ 30, p. 130. 

Ao teor do norteamento do enunciado nQ 254 do colendo Tribunal Superior do 
Trabalho, quando a prova da filiaqio, que constitui o termo inicial da obriga- 
qBo, ocorre somente em juizo, apos a extinqao do vinculo de emprego, descabe 
a condenaq80 ao pagamento do salario-familia. R0.01990-2001-020-01-00-1. 
Rel. Juiz Jose Carlos Novis Cesar. Revista do TRT nQ 36, p. 99. 

Tripulaqio de nau para viagem historica . Vinculo de emprego. Inexistkncia. 
Ausencia de finalidade econbmica e do 6nimo de tomar a mao-de-obra em 
carater nio-eventual. Contrato de obra ou resultado: prevalkncia. 
Tripulaqgo contratada especialmente para levar de porto a porto caravela co- 
memorativa de relevante data historica (500 anos do Descobrimento do Brasil) 
nso tem vinculo de emprego com o clube responsavel pela execuqgo do proje- 
to de construq8o da nau, com o armador ou com qualquer entidade engajada 
na realizaqgo do evento. 0 encomendante do projeto 1150 quis um empregado, 
mas uma obra certa, ou um resultado, ainda que esse resultado seja, apenas, 
o traslado da embarcaqao do estaleiro onde foi construida ao porto central da 



cerim6nia. 0 que releva saber e que nenhum deles tem atividade lucrativa. Por 
outro lado, o tempo de navegaqao nao e determinante da existencia ou nao da 
relaqao de emprego, como, de resto, nao o e para a determinaqao de nenhum 
contrato de trabalho. R0.661-2002-062-01-00-6. Rel. Desembargador Jose 
Geraldo da Fonseca. Revista do TRT nQ 38, p. 109. 



Leg isla~ao 



Emenda constitucional nQ 45, de 8.1 2.2004 - DOU de 31 .I 2.2004 
(C6digo ID: 34820) 

Altera dispositivos dos arts. 50,36,52,92,93,95,98,99, 102,103,104, 
105,107, 109,111,112, 114,115,125,126,127,128, 129,134e168 
da Constituiqio Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103-B, I 1 1 -A e 
130-A, e da outras providiincias. 

As Mesas da C h a r a  dos Deputados e do Senado Federal, 
nos termos do § 30 do art. SO da Constituiq50 Federal, promulgam a 
seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1 - 0 s  arts. 50, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 
109,111,112,114,115,125,126,127,128,129,134e 168daConsti- 
tuiqio Federal passam a vigorar com a seguinte redagao: 

"rt. 5s - .................................... 
W I I I  - a todos, no 6mbito judicial e administrativo, s5o assegura- 
dos a razoavel duraqgo do process0 e os meios que garantam a 
celeridade de sua tramitaqiio. 
............................................. 
9 30 - 0 s  tratados e convenqbes internacionais sobre direitos huma- 
nos que forem aprovados, em cada Casa do Congress0 Nacional, 
em dois turnos, por triis quintos dos votos dos respectivos membros, 
serio equivalentes as emendas constitucionais. 
3 40 - 0 Brasil se submete a jurisdiqgo de Tribunal Penal lnternacional 
a cuja criaqgo tenha manifestado adesgo." (NR) 

"Art. 36 - ..................................... 
111 - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representa- 
gao do Procurador-Geral da Republics, na hipotese do art. 34, VII, e 
no caso de recusa a execuqgo de lei federal. 
IV - (Revogado) ..................................... " (NR) 

"Art. 52 - ..................................... 

II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os 
membros do Conselho Nacional de Justiga e do Conselho Nacional 
do Ministerio Pljblico, o Procurador-Geral da Repljblica e o Advoga- 
do-Geral da Uniao nos crimes de responsabilidade;" (NR) 



"Art. 92 - ................................... 
I - A. 0 Conselho Nacional de Justiga; 
10 - 0 Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiga e 
os Tribunais Superiores t6m sede na Capital Federal. 
3 20 - 0 Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores t6m 
jurisdigao em todo o territorio nacional." (NR) 

"Art. 93 - .................................... 
I - ingress0 na carreira, cujo cargo inicial sera o de juiz substituto, 
mediante concurso public0 de provas e titulos, com a participagao 
da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se 
do bacharel em direito, no minimo, tr6s anos de atividade juridica e 
obedecendo-se, nas nomeaqbes, a ordem de classificaqao; 
II - ........................................ 
c) aferigio do merecimento conforme o desernpenho e pelos criteri- 
os objetivos de produtividade e presteza no exercicio da jurisdiqao e 
pela frequbncia e aproveitamento em cursos oficiais ou reconheci- 
dos de aperfeigoamento; 
d) na apuragao de antigijidade, o tribunal somente podera recusar o 
juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terqos de seus mem- 
bros, conforme procedimento proprio, e assegurada ampla defesa, 
repetindo-se a votagao ate fixar-se a indicagio; 
e) nao sera promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em 
seu poder alem do prazo legal, n i o  podendo devolvb-10s ao cartorio 
sem o devido despacho ou decisao; 
111 - o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-a por antiguidade 
e merecimento, alternadamente, apurados na ultima ou unica 
entrhncia; 
IV - previsio de cursos oficiais de prepara~ao, aperfeigoamento e 
promogao de magistrados, constituindo etapa obrigatoria do process0 
de vitaliciamento a participagao em curso oficial ou reconhecido por 
escola nacional de formagao e aperfeiqoamento de magistrados; 
VII - o juiz titular residira na respectiva comarca, salvo autoriza~ao do 
tribunal; 
Vlll - o ato de remoqao, disponibilidade e aposentadoria do magistra- 
do, por interesse publico, fundar-se-a em decisao por voto da maio- 
ria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Jus- 
tiga, assegurada ampla defesa; 
VIII-A - a remoqio a pedido ou a permuta de magistrados de comarca 
de igual entrhncia atendera, no que couber, ao disposto nas alineas 
a, b, c e e do inciso II; 
IX - todos os julgamentos dos orgaos do Poder Judiciario sera0 pu- 



blicos, e fundamentadas todas as decisbes, sob pena de nulidade, 
podendo a lei limitar a presenqa, em determinados atos, as proprias 
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais 
a preservaqao do direito a intimidade do interessado no sigilo n i o  
prejudique o interesse publico a informaqao; 
X - as decisbes administrativas dos tribunais seri3o motivadas e em 
sessao publica, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria 
absoluta de seus membros; 
XI - nos tribunais com nlimero superior a vinte e cinco julgadores, 
podera ser constituido orgao especial, com o minimo de onze e o 
mhximo de vinte e cinco membros, para o exercicio das atribuiqbes 
administrativas e jurisdicionais delegadas da compet6ncia do tribu- 
nal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra 
metade por eleiqao pelo tribunal pleno; 
XI1 - a atividade jurisdicional sera ininterrupta, sendo vedado ferias 
coletivas nos juizos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos 
dias em que n i o  houver expediente forense normal, juizes em plan- 
tao permanente; 
Xlll - o numero de juizes na unidade jurisdicional sera proporcional a 
efetiva demanda judicial e a respectiva populaqao; 
XIV - os servidores receberao delegaqao para a pratica de atos de 
administraqao e atos de mero expediente sem carater decisorio; 
XV - a distribuiqio de processos sera imediata, em todos os graus de 
jurisdi~ao."(NR) 

"rt. 95 - ..................................... 
Paragrafo unico. Aos juizes e vedado: 
IV - receber, a qualquer titulo ou pretexto, auxilios ou contribuiqdes 
de pessoas fisicas, entidades publicas ou privadas, ressalvadas as 
exceqbes previstas em lei; 
V - exercer a advocacia no juizo ou tribunal do qua1 se afastou, antes 
de decorridos tr6s anos do afastamento do cargo por aposentadoria 
ou exoneraq50.'~ (NR) 

"Att. 98 - ..................................... 
9 10 - (antigo paragrafo unico) ............... 
9 20 - As custas e emolumentos serao destinados exclusivamente ao 
custeio dos serviqos afetos as atividades especfiicas da Justiqa." (NR) 

"rt. 99 - ..................................... 
5 30 - Se os orgaos referidos no 8 20 nao encaminharem as respecti- 
vas propostas orqamentarias dentro do prazo estabelecido na lei de 



diretrizes orqamentarias, o Poder Executivo considerara, para fins de 
consolidaqao da proposta orqamentaria anual, os valores aprovados 
na lei orqamentaria vigente, ajustados de acordo com os limites esti- 
pulados na forma do § 10 deste artigo. 

40 - Se as propostas orqamentarias de que trata este artigo forem 
encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma 
do 9 10, o Poder Executivo procedera aos ajustes necessarios para 
fins de consolidaqao da proposta orqamentaria anual. 
5j 50 - Durante a execuqao orqamentaria do exercicio, nao podera 
haver a realizaqao de despesas ou a assunqao de obrigaqdes que 
extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orqamentarias, 
exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de creditos 
suplementares ou especiais." (NR) 

"Art. 102 - ................................... 
I - ......................................... 
h) (Revogada) as aqdes contra o Conselho Nacional de Justi~a e 
contra o Conselho Nacional do Ministerio Publico; 
111 - ....................................... 
d) julgar valida lei local contestada em face de lei federal. 
9 20 - As decisdes definitivas de merito, proferidas pelo Supremo Tri- 
bunal Federal, nas aqdes diretas de inconstitucionalidade e nas aqdes 
declaratorias de constitucionalidade produzirao eficacia contra todos 
e efeito vinculante, relativamente aos demais orgios do Poder Judici- 
ario e a administraqao publica direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal. 
9 30 - No recurso extraordinario o recorrente devera demonstrar a 
repercussao geral das questdes constitucionais discutidas no caso, 
nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissao do 
recurso, somente podendo recusa-lo pela manifestaqao de dois ter- 
qos de seus membros." (NR) 

"Art. 103 - Podem propor a aqao direta de inconstitucionalidade e a 
aqao declaratoria de constitucionalidade: 
IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Csmara Legislativa do 
Distrito Federal; 
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; 
9 40 (Revogado)." (NR) 

"Art. 1 04 - ............................... 
Paragrafo unico. 0 s  Ministros do Superior Tribunal de Justiqa serao 
nomeados pelo Presidente da Republics, dentre brasileiros com mais 
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notavel saber 



juridic0 e reputaqao ilibada, depois de aprovada a escolha pela mai- 
oria absoluta do Senado Federal, sendo:" (NR) 

"Art. 105 - .................................... 
I - .......................................... 
i) a homologaqao de sentenqas estrangeiras e a concessao de 
exequatur as cartas rogatorias; 
111 - ....................................... 
b) julgar valido ato de govern0 local contestado em face de lei federal; 
Paragrafo unico. Funcionarao junto ao Superior Tribunal de Justiqa: 
I - a Escola Nacional de Formaqio e Aperfeiqoamento de Magistra- 
dos, cabendo-lhe, dentre outras funqdes, regulamentar os cursos 
oficiais para o ingress0 e promoqao na carreira; 
II - o Conselho da Justiqa Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da 
lei, a supervisao administrativa e orqamentaria da Justiqa Federal de 
primeiro e segundo graus, como orgao central do sistema e com 
poderes correicionais, cujas decisdes terao carater vinculante." (NR) 

'art. 107 - .................................. 
10 - (antigo paragrafo unico) ............... 
9 20 - 0 s  Tribunais Regionais Federais instalarao a justiqa itinerante, 
corn a realizaqao de audibncias e demais funqdes da atividade 
jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdig.50, servindo- 
se de equipamentos publicos e comunitarios. 
9 30 - 0s  Tribunais Regionais Federais poderao funcionar descentraliza- 
damente, constituindo Cimaras regionais, a fim de assegurar o pleno 
acesso do jurisdicionado a justiqa em todas as fases do processo." (NR) 

"Art. 109 - .................................... 
V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 50 
deste artigo; 
9 50 - Nas hipoteses de grave violaqao de direitos humanos, o Procu- 
rador-Geral da Republics, com a finalidade de assegurar o cumpri- 
mento de obrigaqdes decorrentes de tratados internacionais de direi- 
tos humanos dos quais o Brasil seja parte, podera suscitar, perante o 
Superior Tribunal de Justiqa, em qualquer fase do inquerito ou pro- 
cesso, incidente de deslocamento de competencia para a Justiqa 
Federal." (NR) 

"Art. 111 - .................................. 
9 10 (Revogado). 
9 20 (Revogado) . 
9 30 (Revogado)." (NR) 



"Art. 112 - A lei criara varas da Justiqa do Trabalho, podendo, nas 
comarcas n8o abrangidas por sua jurisdiqao, atribui-la aos juizes de 
direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Traba- 
Iho." (NR) 

'Art. 114 - Compete a Justiqa do Trabalho processar e julgar: 
I - as aq6es oriundas da relaqao de trabalho, abrangidos os entes de 
direito publico externo e da administraqao publica direta e indireta da 
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; 
II - as aqdes que envolvam exercicio do direito de greve; 
111 - as aq6es sobre representaqao sindical, entre sindicatos, entre sin- 
dicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 
IV - os mandados de seguranqa, habeas corpus e habeas data, 
quando o ato questionado envolver materia sujeita a sua jurisdiqgo; 
V - os conflitos de cornpetencia entre orgaos com jurisdiqao traba- 
Ihista, ressalvado o disposto no art. 102, 1, o; 
VI - as aqbes de indenizaqiio por dano moral ou patrimonial, decor- 
rentes da relaqao de trabalho; 
VII - as aqdes relativas as penalidades administrativas impostas aos 
empregadores pelos orggos de fiscalizaqao das relasdes de traba- 
Iho; 
Vlll - a execuqio, de oficio, das contribuiq6es sociais previstas no art. 
195, 1, a, e Ill e seus acrescimos legais, decorrentes das sentenqas 
que proferir; 
IX - outras controversias decorrentes da relaqio de trabalho, na for- 
ma da lei. 
Q 1" ........................................ 
9 20 - Recusando-se qualquer das partes a negociaqao coletiva ou a 
arbitragem, e facultado as mesmas, de comum acordo, ajuizar dissidio 
coletivo de natureza econ6mica, podendo a Justiqa do Trabalho de- 
cidir o conflito, respeitadas as disposiq6es minimas legais de prote- 
q io ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. 
§ 30 - Em caso de greve em atividade essential, com possibilidade de 
lesao do interesse pliblico, o Ministerio Publico do Trabalho podera 
ajuizar dissidio coletivo, cornpetindo a Justiqa do Trabalho decidir o 
conflito." (NR) 

'7-W. 115 - 0s  Tribunais Regionais do Trabalho compdem-se de, no 
minimo, sete juizes, recrutados, quando possivel, na respectiva re- 
giio, e nomeados pelo Presidente da Republics dentre brasileiros 
com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, sendo: 
I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional e membros do Ministerio Publico do Trabalho 



com mais de dez anos de efetivo exercicio, observado o disposto no 
art. 94; 
II - os demais, mediante promoqao de juizes do trabalho por antigiii- 
dade e merecimento, alternadamente. 
9 1 0 - 0 s  Tribunais Regionais do Trabalho instalarao a justiqa itinerante, 
com a realizaqao de audigncias e demais funqdes de atividade 
jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdiqao, servindo- 
se de equipamentos publicos e comunitarios. 
9 20 - 0 s  Tribunais Regionais do Trabalho poderao funcionar 
descentralizadamente, constituindo C2maras regionais, a fim de asse- 
gurar o pleno acesso do jurisdicionado a justiqa em todas as fases do 
processo." (NR) 

'Art. 125 - . .... . . .. .. . .. .. . . ... ... . .. . .. . .. ... 
9 30 - A lei estadual podera criar, mediante proposta do Tribunal de 
Justiqa, a Justiqa Militar estadual, constituida, em primeiro grau, pe- 
10s juizes de direito e pelos Conselhos de Justiqa e, em segundo grau, 
pelo proprio Tribunal de Justiqa, ou por Tribunal de Justiqa Militar 
nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integran- 
tes. 
9 40 - Compete a Justiqa Militar estadual processar e julgar os milita- 
res dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as aqdes judi- 
ciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a compet6ncia do 
juri quando a vitima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir 
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduaqao das 
praqas. 
9 50 - Compete aos juizes de direito do juizo militar processar e julgar, 
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as aqdes 
judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de 
Justiqa, sob a presidgncia de juiz de direito, processar e julgar os 
demais crimes militares. 
9 60 - 0 Tribunal de Justiqa podera funcionar descentralizadamente, 
constituindo C2maras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso 
do jurisdicionado a justiqa em todas as fases do processo. 
9 70 - 0 Tribunal de Justiqa instalara a justiqa itinerante, com a realiza- 
qao de audigncias e demais funqdes da atividade jurisdicional, nos 
limites territoriais da respectiva jurisdiqao, servindo-se de equipamen- 
tos publicos e comunitarios." (NR) 

"Art. 126 - Para dirimir conflitos fundiarios, o Tribunal de Justiqa 
propora a criaqao de varas especializadas, com competgncia exclu- 
siva para questdes agrarias." (NR) 



.................................... "Art. 127 - 
§ 40 - Se o Ministerio Publico nao encaminhar a respectiva proposta 
orqamentaria dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orqa- 
mentarias, o Poder Executivo considerara, para fins de consolidaqao 
da proposta orqamentaria anual, os valores aprovados na lei orqa- 
mentaria vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na 
forma do § 30. 
5 50 - Se a proposta orqamentaria de que trata este artigo for encami- 
nhada em desacordo com os limites estipulados na forma do § 30, o 
Poder Executivo procedera aos ajustes necessarios para fins de con- 
solidaqao da proposta orqamentaria anual. 
§ 60 - Durante a execu~ io  orqamentaria do exercicio, nao podera 
haver a realizaqao de despesas ou a assunqao de obrigaqdes que 
extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orqamentarias, 
exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de creditos 
suplementares ou especiais." (NR) 

"Art. 128 - .................................... 
9 50 ......................................... 
I - ......................................... 
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse publico, mediante 
decisao do orgao colegiado competente do Ministerio Publico, pelo 
voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa; 
II - ........................................ 
e) exercer atividade politico-partidaria; 
f) receber, a qualquer titulo ou pretexto, auxilios ou contribuiqdes de 
pessoas fisicas, entidades publicas ou privadas, ressalvadas as exce- 
qdes previstas em lei. 
9 60 - Aplica-se aos membros do Ministerio Publico o disposto no art. 
95, paragrafo unico, V." (NR) 

"Art. 129 - .................................... 
5 20 - As funqdes do Ministerio Publico so podem ser exercidas por 
integrantes da carreira, que deverao residir na comarca da respectiva 
lotaqao, salvo autorizaqao do chefe da instituiqio. 
5 30 - 0 ingress0 na carreira do Ministerio Publico far-se-a mediante 
concurso publico de provas e titulos, assegurada a participaqao da 
Ordem dos Advogados do Brasil em sua realizaqao, exigindo-se do 
bacharel em direito, no minimo, tr6s anos de atividade juridica e ob- 
servando-se, nas nomeaqGes, a ordem de classificaqao. 
9 40 - Aplica-se ao Ministerio Publico, no que couber, o disposto no art. 93. 
9 50 - A distribuigo de processos no Ministerio Publico sera imediata." (NR) 



"Art. 134 - .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9 10 - (antigo paragrafo unico) ............... 
9 20 - AS Defensorias Publicas Estaduais sao asseguradas autonomia 
funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orqamentaria 
dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orqamentarias e 
subordina@o ao disposto no art. 99, 9 20." (NR) 

"Art. 168 - 0 s  recursos correspondentes as dotag6es orqamentari- 
as, compreendidos os creditos suplementares e especiais, destina- 
dos aos org5os dos Poderes Legislativo e Judiciario, do Ministerio 
Publico e da Defensoria Publica, ser-lhes-Zio entregues ate o dia 20 
de cada mbs, em duodecimos, na forma da lei complementar a que 
se refere o art. 165, 9 90." (NR) 

Art. 2 - A Constituiqgo Federal passa a vigorar acrescida dos se- 
guintes arts. 103-A, 103-6, I 1 1 -A e 130-A: 

"Art. 103-A. 0 Supremo Tribunal Federal podera, de oficio ou por 
provocaqEio, mediante decisio de dois terqos dos seus membros, 
apos reiteradas decis6es sobre materia constitucional, aprovar sumula 
que, a partir de sua publicaqao na imprensa oficial, tera efeito 
vinculante em relaqiio aos demais orgios do Poder Judiciario e a 
administraqio publica direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal, bem como proceder a sua revisgo ou cancelamento, na 
forma estabelecida em lei. 
9 10 - A sumula tera por objetivo a validade, a interpretaqao e a efica- 
cia de normas determinadas, acerca das quais haja controversia atu- 
al entre orgaos judiciarios ou entre esses e a administraqgo publica 
que acarrete grave inseguranqa juridica e relevante multiplicaqao de 
processos sobre questio identica. 
9 20 - Sem prejuizo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprova- 
@o, revisao ou cancelamento de sumula podera ser provocada por 
aqueles que podem propor a aqao direta de inconstitucionalidade. 
9 30 - Do ato administrativo ou decisao judicial que contrariar a sumula 
aplicavel ou que indevidamente a aplicar, cabera reclamaqio ao Su- 
premo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulara o ato 
administrativo ou cassara a decisio judicial reclamada, e determinara 
que outra seja proferida com ou sem a aplica~8o da sumula, confor- 
me o caso." 

"Art. 103-6 - 0 Conselho Nacional de Justiqa comp6e-se de quinze 
membros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e seis 



anos de idade, com mandato de dois anos, admitida uma reconduqao, 
sendo: 
I - um Ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo respecti- 
vo tribunal; 
I1 - um Ministro do Superior Tribunal de Justiqa, indicado pelo res- 
pectivo tribunal; 
111 - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo 
respectivo tribunal; 
IV - um desembargador de Tribunal de Justiqa, indicado pelo Supre- 
mo Tribunal Federal; 
V - um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; 
VI - um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tri- 
bunal de Justiqa; 
VII - um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiqa; 
Vlll - um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribu- 
nal Superior do Trabalho; 
IX - um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; 
X - um membro do Ministerio Publico da Uniao, indicado pelo Procu- 
rador-Geral da Republica; 
XI - um membro do Ministerio Pljblico estadual, escolhido pelo Pro- 
curador-Geral da Republica dentre os nomes indicados pelo orgio 
competente de cada instituiqao estadual; 
XI1 - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil; 
Xlll - dois cidadios, de notavel saber juridic0 e reputaqao ilibada, indi- 
cados um pela Ciimara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 
9 10 - 0 Conselho sera presidido pel0 Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, que votara em caso de empate, ficando excluido da distri- 
buiqio de processos naquele tribunal. 
9 20 - 0 s  membros do Conselho serao nomeados pelo Presidente da 
Republica, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do 
Senado Federal. 
§ 30 - N i o  efetuadas, no prazo legal, as indicaqdes previstas neste 
artigo, cabera a escolha ao Supremo Tribunal Federal. 
§ 40 - Compete ao Conselho o controle da atuaqao administrativa e 
financeira do Poder Judiciario e do cumprimento dos deveres funci- 
onais dos juizes, cabendo-lhe, alem de outras atribuiq6es que Ihe 
forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciario e pelo cumprimento do 
Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no 
iimbito de sua cornpetencia, ou recomendar providencias; 
I1 - zelar pela observhncia do art. 37 e apreciar, de oficio ou mediante 



provocaqio, a legalidade dos atos administrativos praticados por 
membros ou orgios do Poder Judiciario, podendo desconstitui-los, 
rev6-10s ou fixar prazo para que se adotem as provid6ncias neces- 
sarias ao exato cumprimento da lei, sem prejuizo da compet6ncia do 
Tribunal de Contas da Uniio; 
111 - receber e conhecer das reclamaqdes contra membros ou orgios 
do Poder Judiciario, inclusive contra seus serviqos auxiliares, 
serventias e orgios prestadores de serviqos notariais e de registro 
que atuem por delegaqao do poder pljblico ou oficializados, sem 
prejuizo da compet6ncia disciplinar e correicional dos tribunais, po- 
dendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a re- 
moqio, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsidios ou 
proventos proporcionais ao tempo de serviqo e aplicar 0utt-a~ san- 
qdes administrativas, assegurada ampla defesa; 
IV - representar ao Ministerio Publico, no caso de crime contra a ad- 
ministraqio publica ou de abuso de autoridade; 
V - rever, de oficio ou mediante provocaqao, os processos disciplina- 
res de juizes e membros de tribunais julgados ha menos de um ano; 
VI - elaborar semestralmente relatorio estatistico sobre processos e 
sentenqas prolatadas, por unidade da Federaqio, nos diferentes or- 
gaos do Poder Judiciario; 
VII - elaborar relatorio anual, propondo as provid6ncias que julgar 
necessarias, sobre a s i tua~io do Poder Judiciario no Pais e as ativi- 
dades do Conselho, o qua1 deve integrar mensagem do Presidente 
do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congress0 Nacional, 
por ocasiio da abertura da sessio legislativa. 
§ 50 - 0 Ministro do Superior Tribunal de Justiqa exercera a funqio 
de Ministro-Corregedor e ficara excluido da distribuiqao de proces- 
sos no Tribunal, competindo-lhe, alem das atribuiqdes que Ihe forem 
conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: 
I - receber as reclamaqdes e denuncias, de qualquer interessado, 
relativas aos magistrados e aos serviqos judiciarios; 
II - exercer funqdes executivas do Conselho, de inspeqao e de 
correiqao geral; 
111 - requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuiqdes, e 
requisitar servidores de juizos ou tribunais, inclusive nos Estados, Dis- 
trito Federal e Territorios. 
9 60 - Junto ao Conselho oficiario o Procurador-Geral da Republics e o 
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 
9 70 - A Uniio, inclusive no Distrito Federal e nos Territorios, criara 
ouvidorias de justiqa, competentes para receber reclamaqdes e de- 
nljncias de qualquer interessado contra membros ou orgios do Po- 



der Judiciario, ou contra seus serviqos auxiliares, representando di- 
retamente ao Conselho Nacional de Justiqa." 

"Art. I l l - A  - 0 Tribunal Superior do Trabalho compor-se-a de vinte 
e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e 
cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente 
da Republica apos aprovaqao pela maioria absoluta do Senado Fe- 
deral, sendo: 
I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva ativi- 
dade profissional e membros do Ministerio Publico do Trabalho com 
mais de dez anos de efetivo exercicio, observado o disposto no art. 94; 
II - os demais dentre juizes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos 
da magistratura da carreira, indicados pelo proprio Tribunal Superior. 
9 10 - A lei dispora sobre a compet6ncia do Tribunal Superior do 
Trabal ho. 
9 20 - Funcionarao junto ao Tribunal Superior do Trabalho: 
I - a Escola Nacional de Formaqao e Aperfeiqoamento de Magistra- 
dos do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funqdes, regulamentar 
os cursos oficiais para o ingress0 e promoqio na carreira; 
II - o Conselho Superior da Justiqa do Trabalho, cabendo-lhe exer- 
cer, na forma da lei, a supervisiio administrativa, orqamentaria, finan- 
ceira e patrimonial da Justiqa do Trabalho de primeiro e segundo 
graus, como orgio central do sistema, cujas decisdes terao efeito 
vinculante." 

'Art. 130-A - 0 Conselho Nacional do Ministerio Publico compde-se 
de quatorze membros nomeados pelo Presidente da Republica, de- 
pois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, 
para um mandato de dois anos, admitida uma reconduqao, sendo: 
I - o Procurador-Geral da Repljblica, que o preside; 
II - quatro membros do Ministerio Publico da Uniao, assegurada a 
representaqio de cada uma de suas carreiras; 
111 - tr6s membros do Ministerio Publico dos Estados; 
IV - dois juizes, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro 
pelo Superior Tribunal de Justiqa; 
V - dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil; 
VI - dois cidadios de notavel saber juridic0 e reputaqao ilibada, indi- 
cados um pela Cimara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 
9 10 - 0 s  membros do Conselho oriundos do Ministerio Publico se- 
rao indicados pelos respectivos Ministerios Publicos, na forma da lei. 
9 20 - Compete ao Conselho Nacional do Ministerio Publico o contro- 



le da atuaqao administrativa e financeira do Ministerio Publico e do cum- 
primento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe: 
I - zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministerio Publi- 
co, podendo expedir atos regulamentares, no iimbito de sua com- 
petencia, ou recomendar provid6ncias; 
II - zelar pela observiincia do art. 37 e apreciar, de oficio ou mediante 
provocaqao, a legalidade dos atos administrativos praticados por 
membros ou orgaos do Ministerio Publico da Uniho e dos Estados, 
podendo desconstitui-los, re&-10s ou fixar prazo para que se ado- 
tem as providencias necessarias ao exato cumprimento da lei, sem 
prejuizo da compet6ncia dos Tribunais de Contas; 
111 - receber e conhecer das reclamaqbes contra membros ou orgaos 
do Ministerio Publico da Uniao ou dos Estados, inclusive contra seus 
serviqos auxiliares, sem prejuizo da cornpetencia disciplinar e correicional 
da instituiqao, podendo avocar processos disciplinares em curso, de- 
terminar a remoqao, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsi- 
dios ou proventos proporcionais ao tempo de serviqo e aplicar outras 
sanqbes administrativas, assegurada ampla defesa; 
IV - rever, de oficio ou mediante provocaqao, os processos disciplina- 
res de membros do Ministerio Publico da UniGo ou dos Estados jul- 
gados ha menos de um ano; 
V - elaborar relatorio anual, propondo as provid6ncia.s que julgar 
necessarias sobre a situaqao do Ministerio Publico no Pais e as ativi- 
dades do Conselho, o qua1 deve integrar a mensagem prevista no 
art. 84, XI. 
5 30 - 0 Conselho escolhera, em votaqao secreta, um Corregedor 
national, dentre os membros do Ministerio Publico que o integram, 
vedada a reconduqao, competindo-lhe, alem das atribuiqbes que Ihe 
forem conferidas pela lei, as seguintes: 
I - receber reclamaqbes e denuncias, de qualquer interessado, relati- 
vas aos membros do Ministerio Publico e dos seus serviqos auxiliares; 
II - exercer funqbes executivas do Conselho, de inspeqao e correiqao 
geral; 
111 - requisitar e designar membros do Ministerio Pliblico, delegando-lhes 
atribui@es, e requisitar servidores de orggos do Ministerio Publico. 
5 40 - 0 Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil oficiara junto ao Conselho. 
!j 50 - Leis da Uniao e dos Estados criarao ouvidorias do Ministerio 
PQblico, competentes para receber reclamaqbes e denuncias de qual- 
quer interessado contra membros ou orgios do Ministerio Publico, 
inclusive contra seus serviqos auxiliares, representando diretamente 
ao Conselho Nacional do Ministerio Publico." 



Art. 3 - A lei criara o Fundo de Garantia das Execuqbes Trabalhistas, 
integrado pelas multas decorrentes de condenaqbes trabalhistas e 
administrativas oriundas da fiscalizaq50 do trabalho, alem de outras 
receitas. 

Art. 4 - Ficam extintos os tribunais de Alqada, onde houver, passan- 
do os seus membros a integrar os Tribunais de Justiqa dos respecti- 
vos Estados, respeitadas a antiguidade e classe de origem. 
Paragrafo unico. No prazo de cento e oitenta dias, contado da pro- 
mulgaqao desta Emenda, os Tribunais de Justiqa, por ato adminis- 
trativo, promoverao a integraqao dos membros dos tribunais extintos 
em seus quadros, fixando-lhes a compet6ncia e remetendo, em igual 
prazo, ao Poder Legislative, proposta de alteraqao da organizaqio e 
da divisao judiciaria correspondentes, assegurados os direitos dos 
inativos e pensionistas e o aproveitamento dos servidores no Poder 
Judiciario estadual. 

Art. 5 - 0 Conselho Nacional de Justiqa e o Conselho Nacional do 
Ministerio Pljblico sera0 instalados no prazo de cento e oitenta dias a 
contar da promulgaqi50 desta Emenda, devendo a indicaqao ou esco- 
Iha de seus membros ser efetuada ate trinta dias antes do termo final. 
5 1" Nao efetuadas as indicaqbes e escolha dos nomes para os 
Conselhos Nacional de Justiqa e do Ministerio Publico dentro do pra- 
zo fixado no caput deste artigo, cabera, respectivamente, ao Supre- 
mo Tribunal Federal e ao Ministerio Publico da Uniao realiza-las. 
§ 20 - Ate que entre em vigor o Estatuto da Magistratura, o Conselho 
Nacional de Justiqa, mediante resoluqao, disciplinara seu funciona- 
mento e definira as atribuiqbes do Ministro-Corregedor. 

Art. 6 - 0 Conselho Superior da Justiqa do Trabalho sera instalado 
no prazo de cento e oitenta dias, cabendo ao Tribunal Superior do 
Trabalho regulamentar seu funcionamento por resoluqao, enquanto 
n i o  promulgada a lei a que se refere o art. 11 1-A, § 20, 11. 

Art. 7 - 0 Congresso Nacional instalara, imediatamente apos a pro- 
mulgaqio desta Emenda Constitutional, comissao especial mista, 
destinada a elaborar, em cento e oitenta dias, os projetos de lei ne- 
cessarios a regulamentaqao da materia nela tratada, bem como pro- 
mover alteraqbes na legislaqao federal objetivando tornar mais amplo 
o acesso a Justiqa e mais celere a prestaqio jurisdicional. 

Art. 8 - As atuais sumulas do Supremo Tribunal Federal somente 



produzirao efeito vinculante apos sua confirma~ao por dois terqos 
de seus integrantes e publica~60 na imprensa oficial. 

Art. 9 - Sao revogados o inciso IV do art. 36; a alinea h do inciso I do 
art. 102; 0949doart. 103; eos§§ 1Qa3edoart. Ill. 

Art. 10 - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicaqio. 

Brasilia, em 8 de dezembro de 2004 

Mesa da Chrnara dos Deputados 

Deputado Jo6o Paulo Cunha 
Presidente 

Mesa do Senado Federal 
Senador Jose Sarney 

Presidente 

Deputado InocQncio Oliveira 
10 Vice-Presidente 

Senador Paulo Pairn 
1 0 Vice-Presidente 

Deputado Luiz Piauhylino 
20 Vice-Presidente 

Senador Eduardo Siqueira Carnpos 
20 Vice-Presidente 

Deputado Geddel Vieira Lima 
1 Q Secretario 

Senador Rorneu Turna 
1 0 Secretario 

Deputado Severino Cavalcanti 
29 Secretario 



Senador Alberto Silva 
20 Secretario 

Deputado Nilton Capixaba 
3s Secretario 

Senador Herhclito Fortes 
30 Secretario 

Deputado Ciro Nogueira 
4s Secretario 



A REVISTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA l a  REGIAO PODERA SER CONSULTADA NOS SE- 
GUINTES ~RGJ\OS E BIBLIOTECAS: 

- Advocacia Geral da Uniiio - Brasilia/DF 
- Assembleia Legislativa - Rio de JaneiroJRJ 
- Biblioteca Central da Universidade Candido Mendes - Rio de JaneiroIRJ 
- Biblioteca da UNIABEU - Belfort RoxoJRJ 
- Biblioteca da Faculdade de Direito da Fundaqiio Educacional Serra dos 

0rgiios - Faculdades Unificadas - TeresbpolisJRJ 
- Biblioteca da Faculdade de Direito da SUESC - Rio de JaneiroIRJ 
- Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - Rio de JaneiroJRJ 
- Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense 

NiteroiJRJ 
- Biblioteca do lnstituto dos Advogados do Brasil - Rio de JaneiroJRJ 
- Biblioteca da Procuradoria Regional da Uniao - Rio de JaneiroJRJ 
- Biblioteca do Tribunal de Justiqa do Estado do Rio de Janeiro - Rio de 

JaneiroJRJ 
- Biblioteca do Tribunal Regional Federal da 23 Regiao - Rio de Janeirol 

RJ 
- Biblioteca do Superior Tribunal de Just i~a - BrasilidDF 
- Biblioteca da Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL - TubarZio/ SC 
- Biblioteca Nacional - Rio de JaneiroJRJ 
- Cimara Municipal - Rio de JaneiroIRJ 
- Cimara Federal - BrasiliaJDF 
- Escola de Magistratura da Just i~a do Trabalho - Rio de JaneiroJRJ 
- Ordem dos Advogados do Brasil - Seqiio do Rio de Janeiro - Rio de 

JaneiroIRJ 
- Organizaqao lnternacional do Trabalho - Brasilia/DF 
- Ministerio do Trabalho e Emprego - Brasilia/DF 
- Procuradoria Geral da Repliblica - Brasilia/DF 



- Procuradoria Geral do Trabalho - Brasilia/DF 
- Procuradoria Regional da Justiqa do Trabalho - Rio de JaneiroIRJ 
- Procuradoria Regional da Uniao - Rio de JaneiroIRJ 
- Senado Federal - BrasiliaIDF 
- Superior Tribunal Militar - Brasilia/DF 
- Supremo Tribunal Federal - BrasiliaIDF 
- Tribunal de Contas da Uniiio - BrasiliaIDF 
- Tribunal de Justiqa do Estado do Rio de Janeiro - Rio de JaneiroIRJ 
- Tribunais Regionais do Trabalho ( 23 Regides ) 
- Tribunal Regional Eleitoral - Rio de JaneiroIRJ 
- Tribunal Regional Federal da 2a Regiio - Rio de JaneiroIRJ 
- Tribunal Superior do Trabalho - Brasilia/DF 
- UERJ - Biblioteca de Ciencias Sociais - Pos-Graduaqao em Direito - Rio 

de JaneiroIRJ 
- The U.S. Library Of Congress Office Brazil - Rio de JaneiroIRJ 






