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1. A Eoonomia Invisivel

Quando F!ERDINAND LASSALLE, para es-

panto de seus contemporhneos, afirmava que uma

Constituigao s6 vale quando seu texto formal cor-

responde aos fatores de poder que realmente mo-

vem e regem uma sociedade em seu contexto real,

estava definindo, pela pr:meira vez, coin mer!diana

clareza. essa dicotomia entre o sistema normat.vo

estatal e o sistema de poder social.

Hoje, essa dlstingao a imprescindivel Como

instrumento de anAlise de Direito Politico e cons-

ttui um dos temas ma:s importantes desta dis-

cipl'na.

A afirmagao de LASSALLE, de que "os pro-

b:emas const.tucionais nao sao problemas de di-

reito, mas do poder", langada h$, cento e vinte

e cinco anos. meio seculo antes de MAX WEBER

e setenta e cinco anos antes de BERTRAND

RUSSELL, antecipou, de multo, os estudos que hoje

galvanizam os clentistas socials, ind.stintamente

no Leste e no Oeste, no Norte ou no Sul, procu-

rando entender um de seus desdobramentos con-

tempor9neos macs expressivos e intrigantes: o

crescimento de sistemas de poder politicos, econ6-

micos, socials e, ate mesmo, militares, margina's.

subterre,neos ou paralelos em relagao so sistema

estatal.

Esta lembranga de LASSALLE encontrei-a, hA
alguns dias, lendo alguns trechos de uma interes-
sante monografia que DIOGO DE FIGUEIREDO
MOREIRA NETO escreveu sobre participagao po-
litics pare a Editors Forense (no prelo), ferindo
o t?ma da inanidade dos sistemas oficiais pars
sopitar o crescimento do que denomina de "hete-

ronomias parale:,as".

Eases assuntos tocam -me pr6xlma a profun-
damente na medida em que , Como Juiz do Tra-

(•) Noy Prado 6 Juiz Togado do TAT de Sao Paulo.

balho. defronto-me, diuturnamente , coin uma das
express6es mais difundidas desse fenbmeno: a eco-
nomia paralela , subterrenea ou Lnvisivel, como
prefiro denominA-la. Assunto , consoante nos adver-
te MARIO VARGAS LLOSA . "ate agora ma! es-
tudado a pouco compreend'do".

Embora difundida em todos os palses, e, sem
scmbra de duvida. nos pales subdesenvolvidos que
a economia invisivel cobra major expres$o, com
excegao , possivelmente , da Italia , pals em que se
at:ngiu a uma confortavel convivencia entre am-
bos os campos: oficial e invisfvel.

A economia invisivel ocorre nao s6 porque
ex!stem setores das atividades economicas qua
atuam exclusivamente A margem da economia
oficial , que estA sujeita A, fiscalizagao , a tributa-
gao e e documentada nas estatistlcas , Como , curio-
samente, porque os pr6prios setores econ6micos
que atuam na economia oficial sao tambem os

mesmos agentes que operam a economia paraela.

Essa peculiaridade , que nao escapou A aguda
observagao de um de seus estudiosos, o adminis-
trativista AGUSTIN A. GORDILLO, em sua obra
"La AdministraciOn Paralela", mostra que as cau-
sal dessa dicotomizagao vao alem das tradicional-
mente apontadas , gera 'mente referidas a um sim-
pies desejo de "lucrar ilegalmente em prejuizo do
Estado ". Na verdade . h$ "todo um s.stema he-
terdnomo em busca de sua pr6pria legitimacao",
como diz DIOGO DE F7GUEIREDO MOREIRA

NETO , cujas exp'icagoes sao bean macs profundas
do que uma mera evasao fiscal, pots se prendem
A complexas motivacoes s6cio-politicas , enraizadas

na sociedade contemporanea , que t8m multo a ver
coin a brecha entre o Estado e a sociedade, entre
a constituigao real e a constituigao formal, su-
biinhadas peia existencia de uma moral paralela,
um double standard etico que pervade todoa os
estamentos da sociedade , cindndo a personalidade
do lndividuo entre "sua pessoa aut@ntica e sua
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figura socia ' ou papel", oonsoante Mo bern enfa-
tiza , ORTEGA Y GASSET, em seu livro "El Hom-
bre e la Defensiva".

Cabe aqui uma important^ distincao. jA su-
gerida anterlormente , entre a grande e a pequena
economia inv:sivel. A grande 6 . sobretudo, uma
resposta a urn problema eccn6m4co: como gerar
riquczas; a pequena economia invisivel 6, funda-
rrentalmente, uma resposta a urn problema social:

como sobreviver.

Observe-se, portanto , que o problema 6tico 6

inteiraments d:stinto nas duns hip6teses: a mo-

ralidade , na grande economla invisivel , a equa-

cionAvel em termos de custos - beneficios Para a

socicdade ; sua preterlegalidade nao a torna, por

isso. tlfcita e, muito mends , ilegitima , salvo quando

essa preter:egalidade passe a ser uma flagrante

ilegalidade . A moralidade , na pequena empresa, 6

aferivel em termos do valores humanos : sua pre-

terlega:idade a urn mero dado formal , pois nao

se the pode negar a licit.ude e a legitim.dade

intrinsecas, face as circunstanc`as.

2. A Economia Invisivel no Brasil

Em nosso Pais , contribui Para o esforco da

economia inv.sivel a ineficiencia da mAqu_na es-
tatal e sua deccrrente voracidade fiscal , bem como
o grande ntimero de leis e dlspos - tivos corn forca
legal - decretos , reso ' uco:s ministeriais , regula-
mentoa, portarias , etc. - que, pelos altos custos
que geram , obrigam pessoas e empresas a operar
A margem do s_stema legal.

Desda o Estado brasileiro , por volta da d6-

cada de trinta , comegou a intervir na economia,

sua progressao teen seguido urn crescendo, quan-

titativo e qualitat.vo: hoje , o Estado define, em

grande parse , o seu oomportamento pirbiico, nAo

corn urn agente neutio e impartial , mas como

uma entidade interessada no processo , perdendo

de vista, muitas vezes , as interesses gerais, Para

os quais existe.

Essa "privatizacao" do Estado, no sentido per-
verso, contribui Para diluir contornos pdb:icos
previsos e, em consegii6ncia, desprestigiar sua ne-
cessAria imagem de autoridade e Arb.tro supremo
dos interesses em confito. Em muitos casos, o
Estado nao 6 visto apenas como um empecilho,
mas como urn rival.

Nao obstante, a economia brasileira tern cres-

cido; tanto a oficial como a parale:a entrelagan-

do-se de tal forma qua tornaram-se interdepen-

dentes. Nem tanto como no tao citado exemplo

da Italia, que the garantiu urn confortAvel segun-

do lugar no Mercado Comum Europeu, mas o su-

f.ci-nte Para tornar-se urns, self imposing reality;

hoje nao se pode nem ignorar nem reprimir a eco-
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nomia invisivel, sob pena de causar danos ines-
t:mAveis A economia oficial e, sobretudo, A Paz
social,

0 pr6prio Governo se beneficia com ease es-
tado de cotsas , pois , indiretamente , percebe impos-
tos gerados pelo crescimento econOmico que a eco-
nomia invisivel propicia , ja que os agentes paralelos
interagern permanentemente sobre a economia offi-
cial. Isso sem mencionar-se o interesse nao s6
axiol6gico como pratico , do Governo . na estab:'.i-
dade social e na trangiiilidade ptibllca , que esta-
riam comprometidas no momento em que a inter-
vencAo pusess a em perigo a estrutura paralela.

Estima-se, conforme nos informa a Revista da

Associagao Comercial do Rio de Janeiro (Ano

XLIX - n° 1.237 - 1987 . pAg. 14), que a economla

informal abrigue proporgoes extremamente rele-

vantes: o tiltimo Censo tabulado pelo Institute

Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), pu-

b:icado em 1985 , revela que cerca de 47 per cento

da populacao economicamente ativa integram esse

segmento produtivo; e o tinico trabalho especifico

sobre a eoonom'a invisive, concluido em 1983 pe'a

econom`sta Beatriz de Mello Flores de Lima, da

Fundagao Gettil:o Vargas, mostra que else setor

correspondia a 20 per cento do Produto Interno

Bruto (PIB), corn urn oontingente de 27 milhoes

de trabalhadores.

Em seu in6dito e oportuno estudo, denomina-

do "Criptoeconomia ou Economia &_tbterrAnea", a

menclonada autora conclui que, no ano de 1982,

else segmento teria gerado riq'ieza macs expressiva

que o Produto Agropecufirio Bras leiro. Revela, ainda.

que existiam cerca de 800 mil pequenas empresas

atuando da modo informal no mereado do Pais.

"as quaffs devam hoje ter duplicado sua quantidade

e multiplicado per dez o montante de capital mo-

vimentado". A evolucao dessas atividades chegou

a urn ponto, afirma Beatriz, que a economia in-

formal "parece jA ter um componente inertial de

crescimento, ou seja, de perpetuacao, independente-

mente de o Pais estar mergulhado em recessao ou

em ritmo aeelerado de crescimento".

O IBGE, per sua vez, constatou, durante o
ano de 1986, que as trabalhadores informais foram
as que ostentaram malor ganho de renda na vi-
gencla do Plano Cruzado, quando a economia pa-
recia funclonar a todo vapor.

3. 0 Dire;to como condicionante do Desenvolvi-

mento

O ordenamento juridico 6, inquestionavelmente,
um importanta fator, positivo ou negativo, no de-
senvolvimento de qualquer Pais.

babe-:e, todav.a. que o D.rcito :.ao 6 o Anioo

for cond:c:onantc- do destmo.v imento. Mas al-
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guns sustentam , Como HERNANDO DE SOTO,

que: "ainda que ninguem negue a importAncla

relativa dos fatores socials , culturais ou etnicos,

aconta-ce simplesmente que nao encontramos ne-

nhuma ev ' dencia que sustente a hip6tese de que

eles poderiam ser a causa pela qual um grande

setor da populagao prefere desenvolver -se i;, mar-

gem da lei". Para else estudioso na materia "o

direito e . ate o momento . a melhor explicagao Pa-

ra a ex '. st@ncia da informalidade . A partir dessa

perspect,va, a cscolha entre trabalhar formal ou

Informalmente a menos um designio inexorAvel

derivado das caracteristicas das pessoas , mas urn

exercic'o racional para determinar os custos e

beneficios de integrar o sistema de direito existents

e realizar suas atividades econbmicas dentro dele".

Ao descumprircm as obr ' gagoes legais , os infor-

mais estao convencidos de que essa atitude lhes

propicia ma'ores benefirio:, quando comparados

aos custos da i:.furula'.:d, d .

Em contrapartida , os informais correm cons-
tantemente o risco de sofrer sangoes impostas pelo
sistema lega'. E o sofrem, duplamente : por atua-
rem a margem da lei e , ao mesmo tempo, pea
lnexistenc 'a de um direito que lhes garanta P
possibilite exercer suas atividades econ6mleas com
eficiencia.

0 principal inotivo de preocupagoes entre os
Informais reside no fato de nao poderem se apro-
veitar do sistema contratua ' formal . Seus contra-
tos, pelas suas caracterist ' cas especiais , dificilmen-
te sad exigiveis perante os tribunals.

Isso a um problema tanto mais serio na me-
dida em que se sabe que a economia , campo extre-
mamente sensivel da vida social, que tem suas
prbprias leis de existencia, sobrevivencia e efi-
ciencia, e, de todos , o que mends se compadece
com um cenario de inseguranga.

4. 0 Direito do Trabalho e a Economia Invisivel

Ao influxo de novas e humanitarias idt:ias,
universalmente aceitas , de h4 multo , o Estado bra-
sileiro abandonou a atitudc contemp : ativa pare se
fazer presente no mundo e ,. onomico-social , atraves
de legislagao especif:ca, com vistas a um melhor
relacionamento entre capital e trabalho.

Costumamos afirmar , ate com certo ufanismo,
que a legislagao laboral brasiieira e a mais avan-
gada do mundo . Do ponto do vista formal, a ale-
gagao , de certa forma , procede. Mas, na prAtica,

o que sa observa a que ulna boa parte de nossas
leis trabalhistas a descumprida pelas partes envol-
vidas no processo produtivo.

A:guns individuos a cinpresas fizeram a opgao
pela informalidade por vontade propria ; a grande
maioria . no entanto , permaneceu a margeni da le-
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glslagao , porque , se tivessem que cumpri - la, inte-

gera : mente , scus negocios se tornariam inviave's.

MANUEL DOMINGOS SOLIMEO chega a sus-

tentar que "o elevado onus que incide sobre a mao-

-de-obra, fazendo com que cada hora efetivamente

trabalhada custe para a empresa praticamente o

dobro da remuneragao do trabaihador, se constitui

n,) principal responsavel pela existenc'a desse enor-

me contingente de trabalhadores a margem dos

beneficios socials , e niesmo pela manutengao de

muitas empresas na informalidade".

HA que sa reconhecer que, sob muitos aspectos,

a legislagao traba'hista , nos moldes em que tem

sido ate hoje e'aborada , contribui, efetivamente.

para a exist@ncia e o crescimento da economia in-

visivel.

A razao basica pare justificar o fato reside
no caster prolundamente idealistico da nossa cul-
tura juridico -po:itica.

Le fato, nossa tendencia, como enfatiza PES-

SOA DE MORALS, -de nAo cLstinguir bem a ordem

do "dever de ser" da "do ser", chega ate a insti-

tuir, no conium, uma inversao ou uma distorgao

no processo do entendimento do mundo. Evita-se

aus, ultar os fatos, a realidade, seu caster intimo,

dinAmico ou profundo. Ao inves disso, segue-se

mu.tas vezes a atitude de projetar sobre essa mes-

ma realidade os conceitos a priori, sobre como de-

veria ser o mundo".

0 trago mais dtint : vo dessa nientalidade ra-

cionalista , como ja alertara OLIVEIRA VIANNA,

"e a crenga no poder das formulas escritas". 0

sonho "de que p6r em letra de forma uma ideia,

e. de si mesmo, roaliz{ -la ". A ilus6ria impressao

de que •` e possivel condicionar a rea ' idade a

norma".

Como decorrencia, nossa tradigao legislativa
sempre foi a de utilizar o direito como instru-
mento de distribuigao do riquezas , pouco se pre-
ocupando , no entanto , coin a produgao de riquezas.
Enfatizamos os beneficias da lei, mas desconslde-
ramos os c .rstos dela decorrentes . Defendemos uma
legislagao social avangada, mas ignoramos o esta-
gio de desenvolv.mento do Pais. Na ansia de aten-
der a todos , indLstintamente , damos urn tratamento
igual a situagoes desiguais . Nossa legislagao con-
sidera empregado , com iguais direitos , tanto um
prospero executivo como uni simples ajudante de

pedreiro . Atribui as empresas ' guais responsabili-
dadcs, independentemente do seu porte ou loca-
lizagao, nao irnportando se simples oficina de
quintal interiorana ou poderosa mu-tinacional de
Sao Paulo.

Diante da complexidade c grandiosidade do

problema, urge uma reformulagao no nosso atual
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ordenamento Juridico. Ha que se transformar o

direlto pars que a mudanga ocorra ordenadam°nte

e nos permits uma adaptagao Juridica a mats pro-

dutiva a uma forma de convivencia entry patroes

e empregados. A solugao legal estA na intcgragao

da economia formal e informal num mesmo sis-

tema.

Tao intrigante assunto, cheio de desdobramen-
tos, nAo a s6 uma provocagao para os cientistas
socials, mas, sobretudo. um dasafio para os nossos
jur'stas e leg:sladores.

Este claro que a realidade da economia invi-
sivel brasileira, tal como a de outros passes cm
condigoes semelhantes, nao pode ser ignorada nem
combatida, como um mal em si mesma, mas con-
s'derada e absorvida. corn criatividade e imagina-
gao, a nivel normativo. admin!strativo e judiciArio,
na medida em que se adote uma postura positiva
e integrativa. Economia invisivel nao a um pro-
b'ema policial e fiscal, a ser solucionado com autos
sancionat6rios, mas um fen6meno s6clo-cultural a
ser enfrentado a nivel politico e juridico.

5. A Justiga do Trabalho e a Econom !a Invisivel

EstA claro tambem, que essa diversificada ati-
vidade marginal, ina'cangada pelo Estado em sua
autoridade formal, quando legisla, administra ou
jurisdiciona, gera, tanto quanto as oficiais, sous
pr6prios confl tos, de toda oodem.

Em especial, na economia invisivel, podemos
afirmar, os conflitos buscam solugao na heterono-
mla parale:a e, mal ou bent, vao sendo compostos.
Mas o problema se agrava no inters`cgiio: quando
os agentes da economia paralela vent buscar, no
Estado. uma solugao que este nao tem. cond'go-es
de dar, pots as regras formats nao se ajustam A
realidade das relag6es conflit'vas que the sao sub-
metidas.

Frustra-se o litigante, que conf:ou ao Estado
a solugao de seu conflito pois o Direito oficial nao
foi previsto para ordenar esa realidade. 0 pos-
seiro, o biscateiro, o doleiro, o mecAnico de quantal,
o artesAo informal, os prestadores de servigos ati-
picos e. ate, certos m.cro-empresArios, todos eles,
nao serao tratados como agentes da economia: na
me:hor das hip6teses, serao ignorados, quando nao
punidos, por produzirem...

Esta claro, finalmente, que a imensa gams de

conflitos de interesses or.undos desses segmentos

socials, se nao encontrarem solugoes aut6nomas ou

na heteronomia parale'a, pouco ou nada podem

esperar da let. Dai, men interesse de examinar.

de modo particular. a atuagao da Justiga do Tra-

balho.

Consoante d1sp6e o art. 142 da nossa Lei Maior,

"compete h Justiga do Trabaiho conciliar e julgar

os dtssidios individuals e coletivos entre emprega-
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dos e empregadores e, mediante lei, outran contro-
verslas oriundas de relagao de trabalho".

Ha quo se distinguir a dupla missao constitu-

c.onal da Justiga do Trabalho, a diferengar sua
orientagao etica numa e noutra hipotese . Nos dis-
sid'os co'etivos, os interesses a serem compostos
sao difusos, categoriais, demandam uma justiga
comutativa: podem e devem ser tratados como tats;
nos dissidios individuals, os interesses si_o particu-
larizados, em selegoes concretas. que nao admitem
sendo um tratamento apropriado , diferente e ins-
p'rados pela justiga distributiva.

Sao re'.agoes macs , que se dao no piano eco-

nbmico-social , e nao relagoes forma' s, que se 11-

mitam ao piano juridico e, por isso, abrangem, por

definlgao , tanto as re '. agoes provenientes da eco-

nomia oficial quanto as da econom 'a invisivel. E

aqul reside a dificuldade : alem da ausencia de

normas adequadas, a que JA me referi, hA pouco

conhecimento dos fatos econ6mico-sociais subja-

centes As manifestagbes da economia invisivel. Ha

grande e pcrmanente risco do cometimento de pro-

fundas njustigas no desempenho da fungao ju-

risdiclonal do traba!ho news especlaliss:mas con-

digoes.

Criado para ser o esteto seguro e confiAvel da
paz social. conciliando capital , empress e trabalho,
a Justiga do Trabalho , coda vez que a chamada a
decidir sobre conf : itos de interesses promanados
de relagoes emergentes do mundo da econo mia in-
visivel. ante a dificuldade de r,,fugir aos padroes
si'.ogisticos que adota, acaba contribu'ndo pars a
intrangtu:idade social, introduzindo, sent o desejar.
mass inn fator de descredito do Estado e de afas-
tamento, desses segmentos marginalizados da so-
ciedada, buscando um parassistema que os atenda.

Observe-se, na ligao de GOR.DILLO, que "se
bem o parassistema aparentemente viola o sistema,
no real idade, mesmo violando -o o completa e o
Integra" e, no sentido inverso, prossegue o autor,

"o sistema se deforma progressivamente , contendo
cads vez motor nt mero de normas irreals ou ex-
cessivas", que nao terao condigoes de serem cum-
pr'das , sendo necessArio nao iso : A-lo cada vez mats,
mas aproximA-lo do parassistema.

A considerave, forga de trabalho hoja ex'stente

no Brasil, envolvida partial ou exclusivamente no

sistema da economia paralela , tanto quanto a nao

mends consideravel forga empresartal invisivel, am-

bas coin indiscutivel importancia economics e

social, nao encontram nas leis trabalhistas solugao

justa para sous d!ssidios . Essas leis sao por de-

mats genericas e antigas para serem aplicadas

litera .mente. Elas surgira .m antes de que esses pro-

blemas , eclodidos depots da Segunda Guerra Mun-

dial, se tornassem agudos e suficientemente iun-

portantes.
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Mas se a Justiga do Trabalho nao tomar a

si a tarefa de interpretar essa 1eg'slagao de acordo

corn as distng6ss apontadas. arrisca-se, mais a

mats, a reincidir nas injustigas: summun jus,

summa injuria . Tratar, por exemp:o. auxiliar de

co tureira de uma favelada idosa da mesma ma-

ce: r a que um operar'o da Petrobr6.s ou da Ge-

neral Motors a negar o sentido social da lei. Se

a CLT e a mesma, a diferenga devera estar no

juiz.

Por outra, se a lei nao se adapta, cabe ao Ju-
diciario trabalhar por uma jurisprudencia de tran-

sigao.

A injustiga desacredita o Poder Judicidrio, en-

fraquece o Estado e desmoraliza as instituigoes ju-

rid:cas. A injust:ga reiterada a ainda mais pre-
judicial que a existencia dos conflitos que devera

rolucionar.

As solug6es podem nao estar num determinado
ramo do Direito. Embora, em principio, as solu-
goes devem ser legislat:va, o Estado, quando cha-
mado a d'r•imir os conflitos de interesse, nao pode
se escusar de faze-lo por inadequagao ou insufi-
ciencia da norma. Se o Direlto do Trabalho nao
tem, ainda, a solugao especifica legis'ada, a inter-
pretagao sistemAtica e a solugao. A h'st6ria da
jur:sprudencia e, tambem, afinal, a hist6ria do

D.reito em agao, adequando as rea'idades e ao
momento.

A ausencia da norma especi:fica nao dcve ser

confundida, por outro lado, com a incompatibili-

dade da norma especifica para reger o fato em

litigio.

Tome-se, por exemplo, a greve. Atualmente,
em nosso Pais, a legislagao grevista a autorita.ria
e de prob:iem8.tlca aplicagao mas, mesmo assim,
deve-se aplicA-la a todo o transe pars evitar o
descredito do Estado e a anomia.

Mas tambern para evitar o descredito do Es-
tado e a anomia deve-se recorrer a interpretagao
sistematica quando a norma existente nao alcanga
o fato que deveria reger.

As leis do trabalho, que tern em conta, ordi-
nariarnente, a desigualdade econ6mica entre as

partes - empregados e empregadores - visando a

compensa-la juridicamente, em favor da parte
mats fraca, quando se trata de reiagoes de traba-
lho do mundo da pequena economia invisivel perde

esta razAo do ser axio'6gica, pois ambas as partes
sao fracas, igualmente carentes a lutam pela so-
brevivencia em identicas condigoes de penr rla e
marginalidade econ6m4cas.

Atente-se, ainda, em termos de moral, que o
dinheiro que a grande economia invisivel scnega
ao Estado, e por ela explicado como uma diversi-
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ficagao de aplicagao eccn6mica macs produtiva na

pr6pria empresa, o que se just•ificar:a no piano

econ6mico mas nao no piano juridico. Por outro

lado, na pequena econom'a invisivel o que se deixa

de conduzi: para o Estado alem de ser inexpres-

sivo• se consideradas a nivel individual, tern abso-

luta guarida em termos de cstrita moralidade, pots

o Estado de necessidade a escusa can6nica para o

descumprimento de dever lega'_ axiologicamente se-

cunddrio aos valores primarios, como o sao a vida,

a honra e a satide.

E preciso desvencilharmo-nos do ranco justa-

pos'.tvista de que s6 o Estado e o detentor ex-

clusivo de todos os canones eticos: a etica estA

no individuo e a partir dele e que ce a'ga a so-

ciedade e, dal, ao Estado, atraves da lei.

A lei nao e toda a etica: no niaximo e o seu
minimo. 0 Estado democratico nao produz a etica.
Apenas a institucionaliza juridicamente.

Finalmente, ainda frisando o Estado etico. se
a grande economia invisivel for supreendida com
uma condenagao judicial aplicadora da norma ge-
nerica, ela ainda pod-era arcar com seu Gnus e,
esperadamente, sobreviver, ao passo que a pequena
economia invisivel, na intersecgao com o mundo
official colhido por uma condenagao patrimonial,
nao tera, na major parte dos casos, condig6es de
sobreviver, ja que atua com uma pequena margem
econ6mica, no limite da sobrevivencia. Interrom-
pe-se, assim, muitas vezes, um processo esponta-
neo, embriao do surgimento de futuros e pr6speros
empreendimentos econ6micos.

Entendido, o Direito, como um sistema, e nao
como um arquipelago de ramos ou de c6digos es-
tanques, qualquer solugao avangada num dos ra-
mos beneficia o conjunto. E dai que quero partir
para uma proposta de transigao.

A Consolidagao des Leis do Trabalho pode ser
de 1943, mas a Constitu'gao vigente a de 1969 e,
ainda este ano, teremos a nova. E verdade que
a Justiga do Trabalho nao esta afeita a especu-
lagao jurisprudential sobre os temas constituclo-

nais, mas isso nao deve ser visto como um impe-
dimento, mas como um vezo a ser abandonado.

Seria ate mesmo indescupdvel que o julgador
do trabalho nao fosse buscar no sistema juridico,

como um todo. a partir da normatividade consti-
tucional, a solugao de que necessita e prefira rei-
terar decis6es injustas, sob o pretexto de que a

letra da lei ordinaria, que esta habituado a em-
pregar, nao the conduz a uma so'ugao 16gica dl-
ferente.

E, ainda que nao bastasse a regra aurea do

art. 50 da Lei de Introdugao ao C6digo Civil: "Na

aplicagao da lei, o juiz atenderb, aos fins socials

a que ela se dirige e As exigencies do bem co-
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mum". ai estAo os princfpios const : tucionais, ba-
llzando o caminho da intcrpretagao construtiva,
capaz de resgatar , na transigao , o interesse pu-
blico legislado.

E tudo uma questao t6cnica: reconhecer-se a
eficf cia juridica das normas programaticas da
Constitu : gao. Tornar p:agmAticas essas normas
pi ogramAticas.

0 entend ' mento de que tats normas , por seu
conteudo principiol6gico, nao tern eficAcia 6, sera

dtivida , o maior empecilho & sua aplicagao como
um comando vigente , tanto ao legislador quanto
ao administrador e ao julgador.

Em recente e bern langado texto, LUIZ RO-
BERTO BARROSO , s`.ntetizando , a respeito, a po-
slgao da ma ' s autorizada doutrina , estabeleceu 4
regras quanto b6 efetividade das normas principio-
l6gico-pro.amAticas da Constituigao : 1') revogam
as le's anteriores com eras incompativeis ; 20) vin-
culam o legislador , de forma permanente, h sua
realizagao ; 39) condicionam a atuagao da admi-
nistragao publica ; e 49) informam a interpretagao
e aplicagao da lei polo Poder JudiclArio.

Quaffs seriam , portanto , e: ses balisamentos que
informam a intcrpretagao e aplicagao da :ei polo
Poder Jud . ciario no caso de d ssidios envolvendo a
economia paralela , restabelecendo a protegao equi-
librada dos interesses em jogo ? Esta claro: as
normas principiol6g : cas do Capitulo da Ordem Eco-
n6mica e Social, atualmente sintetizadas no art.
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if,, notadamente compatibilizando as protegees do
trabalho individual core a liberdade de iniclativa
(I) e a expansao das oportunidades de emprego
produtivo (IV).

Nan vejo como se possa , a nivel constituclonal.

proteger a Iniciativa privada e a expansao de em-

pregos produtivos , seja na economia official seja

na economia invisivel, sem recair no farisaismo de

tratar igua:mente situagoes desiguais . Eliquanto

nao sobreveem as novas leis especificas , a neces-

sArio uma postura intelectual de transigao, a que

se afirma pelo macs lidimo e lfic : do exercicio de

fungao jurisdicional, atendendo ao fundo e A for-

ma; af . nal e o dever do juiz fixar na jurisprud6n-

cia a cambiancia dos vArios momentos interpre-

tativos psra fazer justiga is partes e render paz

A soc.cc..ce

OLIVER WENDELL HOLMES , que delxou um

rasto lum_nos o na Suprema Corte norte-americana,

criador da jurisprudAncia sociol6gica e erudito es-

critor do Dire - to. ensinou-nos, em sua obra "The

Path of Law ", a todos os juizes , que "a certeza

gera1 6 uma ilusao ", e "o repouso nao 6 o destino

do homem". A decisao judicial s6 produz uma

certeza parcial e casuistica; a aproximagao de "cer-

teza geral " s6 pode ser assint6t: ca e se dA pelo

exercicio permanente da critica jurisprudencial e

de sua continua atualizagao histbrico - cultural, pots

o repouso, por ]he negar a natureza. "nao 6 o

destino do homem".
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