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Uwh?t'

Vivemos um momento da maLs alts importAn-
cia pare o Pais. Todas as atencoes convergem pa-
re a Assembldia Nacional Constituinte e, mais es-
pecificamente , pars aqueles que, depositArios dos
legit . mos anseios do povo brasileiro , tem a solene
missao de elaborar a lei malor de ums socledade
organizada.

Para que essa mtssao seja coroada de exito,
como todos indistintamente o desejamos , a preci-
eo saber mesclar os relevantes interesses indivi-
duals ou de grupos com os legitimos interesses da
coletividade , devendo estes sempre prevalecer so-
bre aqueles.

N5o imports o ntunero de artigos que a Cons-
tituicao possa ter. Imports , aim, o conteddo des-
sea artigos . Elsa essdncla da Carta Magna, que a
pole tornar longeva , deve inspirer -se nas reais
caracteristicas da sociedade -m que vivemoe, pro-

jetando-a , human:zada e modernizada , pars o fu-
turo ; e nAo de ums sociedade ut6pica , o que sig-
n!fiea erigir sobre ums ficcao ums ordem consti-
tuclonal in6cua e fugaz.

A Constituic5o deve ser. portanto , o elo de pas-
sagem da realidade atual pars . socledade desejA-
vel. respeitados os valores que o senso comum da
coletividade oonsagra como caracteristicas pr6-
prias de uma nacAo.

Estamos certos de que a Assemblila Nactonal

Constituinte saberb. , afinal, harmonizar divergen-

eias . conciliar as lidimos interesses gerals e abs-

tratos , consagrar aperfetcoamentos nos camper so-

cial e econOmico e evttar loucantas no texto de-

finitivo da nossa Let Mator.

O mdtodo de elaboraceo da Constituic5o, con-
quanto venha se mostrando vagaroso , tem-se re-
velado eficaz.

(*) Exposlcao realizada no I Seminfirlo sobre Direlto
Ccustitucional do Trabaiho (Sao Paulo , de 16 a 18 de on-
tubro de 1987), promovido pole LTr.

(**) Joan do Lima Teixeira Filbo 6 Advogado Tra-
balbista no Rio do Janeiro.
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ALGUMAS CONSIDERACsOES
SOBRE 0 INGRESSO DA
GARANTIA DO EMPREGO E DA
JORNADA DE TRABALHO NA
CONSTITUI eAO FEDERAL (*)

JOAO DE LIMA TEIXEIRA FILHO (**)

O processo de funcionamento da Assembldia Na-
cional Constituinte , de superposicao de inst[ncias ate
o Plenbrio, partindo do especif .co (subcomissbes
e eomissoes temAticas ) pars o geral ( comiss5o de

sistematizacao e plenArio ), tem permitido a die-
cussao intensa das propostas apresentadas, o que
propicia a decantacao de temas conoernentes A
legtslacao ord!nAria ou complementar e a elevac5o
ou manutencAo dos temas realmente afinados com
a conoepcao da Lei Malor . Ums anAlise compara-

tiva do Anteprojeto, do Projeto , do Primeiro Subs-

titutivo e do segundo substitutivo servem pars cor-
roborar esta assertiva , so mesmo tempo em que
nos permite conflar em um enxugamento do texto
final, tanto na forma quanto , sobretudo e espe-
cialmente no conteddo.

N5o podemos deixar de assinalar que, ate o
presente momento , um dos temas objeto de es-
pecial atenc5o da Assembleia Naclonal Constituin-
te tem sido o dos direitos socials.

Essa importAncia ressalta ante a simples cons-

tatac5o de que os direitos trabalhistas estfio inse-

ridos em um capitulo pr6prio , inddito nas Cartas

Brasiletras , denominado "Direitos Socials". Alem

disto, esse capitulo foi guindado so portico da

Constitulc o , imediatamente ap6s a enunciarao

dos Direitos Individuals , tambdm alcados so na-

vel introdut6rio da Carta Magna e agregados aos

direitos coletivos . Erse destaque demonstra, tne-

quivocamente , que o hornem, em sus cidadanla e

no sou labor , d o destinatArlo primeiro da prote-

c5o constituctonal . seja munindo -o de um escudo

juridico apto a livr6, - lo da acao dos eventuaL9 ex-

cessos do Estado , da socledade ou de outro indivi-

duo (direttos individuals e coletivos ), seja fazen-

do com que o Estado, pars compensar a desiaual-

dade existente na relac5o capital-trabalho, subs-

titua a vontade do trabalhador ao estabelecer um

conjunto minimo de direttos (direttos socials es-

trito senso), com vistas a estabildade dessa rela-

cao juridica.

Erse d, sem ddvlda , um avanco que esperamos
permaneca na Constituicao, em sua dltima forma.
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Mas isso nao 6 tudo . Os d ireitos sociais arro-

lados no texto constitucional em elaboracao aga-

salham , como vem ocorrendo so longo da hist6ria,

direitos trabalhistas antes f.xados em lei, so lado

de outros, preexistentes . corn a mesma extensdo

ou inovados , nao nos cabendo , diante da limitacao

do tema , aqui comentar a essencia de cada um de-

les ou modo pelo qual poder.am ser inscritos na

Lei Basica.

Assim , sinteticamente expostos os aspectos po-

sitivos constatados no processo de elaboracao

constitucional ate esta data , na parte concernen-

te so Direito do Trabalho , passerms a andlise da

questao que nos foi posts pela Coordenacao do

Semindrio : a garant ` a do emprego e a limitacao a.

jornada de tabalho devem constar do texto Cons-

titucional?

A hist6ria nos mostra que a entronizacao de

principios trabalhistas no piano constitutional

partiu da necessidade de solid .ficar e valorizar 0

principio adotado pela legislacao laboral entao vi-

gente , aprovada com o fim de inibir condicoes

indignas de traba:ho que grassavam na fase da

industrial : zacao. A Revolucao Industrial , portanto,

fez com que as Constituicoes assumissem o tra-

balho conno questao transcendente a ser regulada

e o Tratado de Versalhes deu o definitivo Impul-

so pars a disseminacao dos direitos trabalhistas

nas Constituicoes de todos os paises, a partir de

1919 independentemente dos regimes politicos que

adotassem.

Salienta Jose Martins Catharino que, "a im-

portancia crescente do trabalho humano e sua va-

lorizacao determinaram sua verticalizae5o consti-

tucional ". ( in "Compedio Universitirio de Direito

do Trabalho ", vol. 1. 1972 , Ed. Juridica e Univer-

sitAria , Sao Paulo , pig. 77).

Com essa constitucionalizacao . friza Evaristo de

Moraes Fi:ho , as regras trabalhistas "ganharam

outra validade , major consistencia e ma:or res-

peito . A so entrada no imbito da Constituicao jA

lhes assegura o rotulo de medidas minimas insti-

tucionais . de direito ptlblico, inalteravels por 'leis

de outra indole e polo arbitrio de outros poderes"

(in "Tratado Elementar de Direito do Trabalho",

vol. 1 , 28 Ed ., 1965 , Ed. Freitas Bastos, Rio, pag.

144).

Afinal. "6 na Constituicao que as outras leis

vao encontrar, em raitima anAlise, sua validade"

- adverte D61io Maranhao (in "Direito do Tra-

balho", 7. Ed. 1979, Ed. FGV, Rio, pig. 20).

Vemos. atraves das pa'avras desses Mestres

rotdveis, a importancia da elevacao das normal

bisicas de Direito do Trabalho so nivel da Lei

Maior. E dizemos normas bisicas porque o Direi-
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to do Trabalho a na atualidade , um direito emer-

gente, confeccionado no assenso direto das cate-

gorlas economicas e profissionais , em clima de en-

tendimento e resrpeito incx : stentes nos movime n-

tos registrados no dealbar deste s6culo.

prccfso, pois , distinguir quaffs sao os direi-

tos que realmente merecern constitucionalizacao.

Entre esses direitos nao temps duvidas do que o

primeiro a galgar o patamar constitucional deve

L er o da garantia do emprego.

A protegdo contra a despedida arbitraria. sur-

gida na Alemanha, em 1951, e consagrada poste-
riormente pela Organizacao Internacional do Tra-

balho (Recomendacao n" 119, de 1.963, Convencao n4

158, do 1982, e Recomendacao n4 166. de 1982),

disseminando-se, a partir dai, pars leg:slacao de
grande numero de Paises, corporifica a maxima

aristotd ica, do virtus in medio, em tema de ma-
nutencao do vinculo empregaticio: nem a rigidez

da estabilidade de antanho, nem a instabilidade

total das Ultimas duas d6cadas.

Repugna ao Direito que uma relacao juridica,

de carater continuado , venha a se tornar instAvel

pelo fato de uma das partes deter a faculdade de,

a seu talante e a qualquer tempo , ceifar o vin-

culo que as une por mera idiossincrasia , arrufo de

poder ou represalia.

A estabilidade das relacoes juridicas funds-se
no equilibrio relativo de direitos que as partes po-
dem opor entre si . Rompido esse equilibrio pe'a
concessao a uma delas de poderes absolutos, fica
chancelada a desiguaidade entre as partes pela
permi ._sao de quo apenas uma sobrepaire a lei e,

no Lugar desta , seja o juiz da oportunidade e da
conveni6ncia da manutencao do vinculo.

0 principio da nulidade da dispensa arbitrA-

ria, com os temperamentos que lhes sao pr6prios,

restabelece a equivalencia de direitos das partes

r.ecessdria a manutencao do emprego e, por con-

sequencia , a valorizacao do trabalho , a integracao

do trabalhador na empress , ao enrlquecimento

das aptidoes e da t6cnica daqueles e , fechando 0

clclo , a efici6ncia e a produtividade enxpresarial.

Por ser este um direito trabaihista fundamen-

tal, verdade 'ra pedra angular do Direito do Tra-

balho , a sua inscricao na Carta Magna a mais

que uma aspiracao: 6 uma impos °cao da sociedade

aberta e amadurecida.

No que concerne a jornada de trabaiho. fi-

guramos entre aqueles que consideram ser cons-

titucional o tema.

Entendemos. todavia , que a limitacao a ser

imposts, Independentemente de qual seja ela, de-

ve referir-se a duracao semanal do trabalho, nao
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A jornada. A fixacao do numero de horas diArias

de trabalho deve resultar de negociacao coletiva

entre as categorias econ6micas e profi.sionais, ou

entre as empresas e os sindicatos de trabalhado-

res, que poderao ajustA-la as suss necess.dades

operacionais e de descanso, intraturnos e inter-

jornadas, a luz das peculiaridades que lhes sejam

ospecifteas.

Sobre o tema duracao do trabalho destacamos

a Recomendag5o n° 116 da OIT, que aponta pare
am redugao progressiva do tempo de trabalho ate
o atingimento da meta de 40 horas semanais.

No estudo geral da Comissao de Peritos em
Aplicacao de Convenios e Recomendagoes sobre 0
"Tempo de Trabalho", puhlicado vela OIT pars a
70 Reuniao da Conferencla Internactonal do Tra-

balho, realizada em 1984, floor evidenclado que:

"Os numeros sobre a duracao normal do

trabalho praticados em diversos pafses revelam

que sao poacos os casos em que se sobrepas-

sam as 48 horas, geralmente restritas a deter-
mdnados ramos de atividade (p. ex.: comercio

Temas Paises
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a varejo, setor hoteleiro e restaurantes). Etr

60 passes , a duracao normal semanal a de 41

horas; cm aproximadamente 40 paises se atin•

glu o ntimero de 40 horas semanais; e em un:

30 passes a duracao normal semanal se situi

entre 40 e 45 horns" (in Informe HI, parte 4B

1" Ed., 1984 , OIT, Suica; pig. 53).

Este a um importante dado a considerar, so.

bretudo se visto pelo angulo de que as normas In.
ternacionais tern sido , atraves dos tempos, fato.
res de propulsAo de significativos avancos do di.
rcito positivo interno, especialmente a nivel cons.
titucional.

NAo poderiamos , entretanto , encerrar esta mo•
desta dissertacao sem antes procedermos a compa•

racAo das Constituicoes dos demais paises di
America do Sul quanto ass doss temas aqul abor•
dados. Essa anA11a comparative se revela adequa
da diante da similitude de condigoes soclo-econ0•
micos dos pafses do continente sul-americano. Els
de forma , sintetica , o tratamento constituciona
dfspensado por esses pafses a garantia do empre
go e a duracao do trabalho:

Duracao do Trabalho Garantla do Emprego

Art. 14 - BIS - "O trabalho , Art. 14 - BIS "O trabalho, em

em sues diversas formas , go- sues diversas formas , gozara

ARGENTINA zari da protecao das Leis as da protecao das Leis, as quaffs
quaffs assegurarAo ao trabalha- assegurarao ao trabalhador:

dor: (...) jornada limitada... " (...) protecao contra a despe-
dida arbitraria:

BOLIVIA

Art. 157 - "O trabalho e o ca- Art. 157 - "Cabe ao estado criar
pital gozam da protecao do Es- condtcoes que garantam a to-
tado. A lei regulars sues rela - dos (...) estabi1idade no tra-
coes estabelecendo normas so- balho... "
bre (...) jornada m;lxima..."

CHILE OMISSA OMISSA

COLOMBIA 01,USSA OMISSA

EQUADOR OMISSA OMISSA

Art. 105 - "O trabalho sera
objeto de protecao especial e
nAo estari sujeito a outras con-

dicocs que as estabelecidas Pa-
ra melhorar a situacao mate-

PARAGUAI rial, moral e Intelectual do tra-
hathador. A duracao da jorna-
da de trabalho (...), serAo
pievisoes fundamentals da lei

Art. 105 - "0 trabalho sera

objeto de protecao especial e

nao estarf sujeito a outras con-

d:coes que as estabelecidas Pa-

ra melhorar a sltuacao mate-

rial, moral e intelectual do tra-

balhador. (...) a estabilidade

do trabalhador em merito de

sua antiguidade no servico

(...) serao previsoes funda-

mmta ls da lei.
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Temas Passes DuragSo do Trabalho
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Art. 44 - "A jornada ordinAria

de trabalho 6 de otto horas diA-
rias e de quarenta e oito se-

PERU manais. Pode reduzir-se r)r
convenio col^`ivo ou por lei. To-
do trabalho realizado fora da
jornada ordir. Aria se remunera
extraordinAr iamente. "

Art. 54 - "A lei reconheoerA
a quern possuir relagfio de tra-
balho ou de servigo , como ope-

URUGUAI rArio ou trabalhador , a inde-
pendencia moral e civics;
(... ), a limitacAo da jorna-
da..."

Art. 86 - "A Lei llmitarA a
duragfio mAxima da jornada de
trabalho. Salvo as excegbes que
estiverem previstas , a duragfio
normal do trabalho nfio exce-
derA a oito horas diArias nem
a quarenta e oito horas sema-
nais. A drrac'o normal do tra-

VENEZUELA balho noturao . nos caaos em

que seja permitido , nfio exce-

derA a Sete borax diArlas nem
a quarenta e duas horas soma-
nats (...) HaverA tenddncia
para a -radattva diminutsfio da
jornada de acordo Dorn o In-
teresse social e na forma que
for determ :nada...

Prevalece , portanto , nos paises vizinhos a prA-
tica de inscrever nas respectivas Constituig6es a
garantia do emprego e a duragfio do trabalho,
ainda que sob a forma generica , corm alguns dos
direitos trabaihistas assegurados peso Estado.

No piano interno, se nos af .gura praticamente
Irreversivel a tendencia de manter no texto cons-
titucional esses doss direitos socials bAsicos.

Pondo-nos favoravelmente a else tendbncia,

temos que cumpre A Constituigfio assegurar (1)

ace trabalhadores um conj •into de garantias mi-

nima& realistas e exequlveis , e (2), principalmen-

te, o Instrumental pars que, acima delas, sejam
ajustadas entre Sindicatos Profissionais e empre-

eas, diretamente ou por interm6dio de Sindicatos
patronais , atravbs da negociagAo coletiva, condi-

Garantia do Emprego

Art. 48 - "O Estado reconhe-
ce o direlto de estabilidade no
trabalho . 0 t-abalhador sb po-
de ser desped ]do por justa cau-
sa, prevista em lei e devida-
mente corsprovada."

OMISSA

Art. 88 - "A lei adotari me-
didas tendentes a garantir a
estabilidade no trabalho e es-
tabelecerA as prestagbes que
reoompensem a antiguidade do
trabalhador no emprego..."

gbes de trabalho afinadas corn as vercadeiras ne-

cessldades e possibi]idades dessas categorlas.

Esse 6 o processo por meio do qual os parti-
cipes da relacfio de emprego constroem corn matu-
ridade , realismo e busca incessante de entendi-
mento o direito do trabalho assentado em bases

sdlidas e moldado As diversas tipicidades locals
desse Pals-Continente.

Nestas rApidas consideragbes sobre o anda-
mento constitucional desses doss direitos traba-
]histas fundaments, queremos expressar noesa
esperanga inquebrantAvel na consecugfio de um
texto que , nos global , tenha a virtude de, a :'m
s6 tempo, conciliar a realidade social brasileira
corn os mats legitimos anseios de reformas, de-
eenvolvimento e de justiga.

Rio de Janeiro , 15 de outubro de 1987.
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