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1. A Comissao de Sistematizacao deu. ao nos a impressao de que obedeceram a doutrina que,

"caput" do art. 79 e ao seu inciso I, do Projeto no seculo passado, teve como preeoeiro a Laband

de Constituin`e, o seguinte texto: e, neste a Kelsen (considerado o testamenteiro do

"sao dlreitos socials dos
e rurais, alem de outros
de sua condicao social:

trabalhadores urbanos

quo visem a m'elhoria

I - Garantia de emprego, protegido contra
despedida imotivada, assim entendida a

que nao se fundar em:

a) contrato a termo, nas condicoes e pra-

zos da lei;

b) falta grave, assim conceituada em lei;

c) justa causa, fundada em fato econ6-
mico intransponivel, tecnol6gico ou cm

infortr nio na empresa, de acordo com
os criterics es.abeleeidos na legislacoo

do traba:ho."

Posto em confronto com o segundo substituti-

vo do Relator Bernardo Cabral, o texto ha pouco

transcr.to dele so distingue num rinico ponto, no

-Caput": aquele fala em trabalhadores, nurn sen-

tido abrangente, enquanto o segundo divide os

trabalhadores cm rurais e urbanos. Deixava o Pro-

jeto Cabral II Campo aberto para atuacao mais

cautelosa do legislador ordinario no disciplina-

mento das quest6es de interesse dessas duas clas-

ses trabaIlia dores.

Em face do texto aprovado pela Comissao de

Sistematizacao, tern o legislador ordinario que su-

perar maiores dificu:dades para dispensar trata-

mento adequado as peculiaridades do trabalho

rural.

Os Substitutivos do Relator e o Projeto da Co-

missao de Sistematizacao, em seu conjunto, dao-

primciro, per Leibholz. in Conceptos fundamen-
tales de la politica y de theorla do la const.tuci6n

- Madrid, 1964, pags. 18 e seguintes). A exemplo

do positivismo juridico, puramen'e l6gico. o Pro-

jeto nao leva em consideracao a fenornienologia da

dinamica social por ju.ga-la estranha a ciencia

Pura do direito.

0 Projeto concebido pela Comissao de Siste-

matizacao deixou de lado o Brasil on melhor, os

Brasis - que temos diante dos olhos. Semelha a

plataforma de um partido liderado per pcssoas que,

apecar de terem empalm'ado o poder, n5o aban-

donam o pa'anque. Dissemn na-se a crenca de que

a Constituicao em formacao. como um golpe de

magica, cortara pela rain todas as provacoes por

que pa.sa esta gcracao e as outras que se the se-

guirem.

F6rmulas para a problerratica politica, econ6-

mica e trabaihista foram lancadas, no Projeto da

nossa futura Lei das Leis, como se o Brasil fosse

o pass macs rico e poderoso do mundo e, por is-

so, em condicoes de escal:ar it inexoravel inter-

dependencia a que estao submetidas nacoes como

a China, URSS, Estados Unidos e outras de menor

Porte.

Esses lideres estao persuadidos de que a Pre-

videncia Social, per exemplo, nao precisa respei-
tar os calculos atuarials, nem a capacidade con-
tributiva tanto do segurado como do Estado. Com

perigosa candura, nao acreditam nas leis que re-
gem o comercio international, onde os produtos

de melhor qualidade e menor preco rendem as
divisas imprescindiveis a, sustentagao do desenvol-
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vimento de qualquer pass. E por assim pensar,
inventam esses lfderes toda a sorte de Gnus para
as empresas nacionais.

O exame dos dispos'tivos do Projeto, ainda
que a "vol d'oiseaux", concluir4 pela procedencia
da nossa critica. Mas, nesta oportunidade, vamos
p6r em foco apenas, o inclso I do art. 79 do Pro-

jeto da Comissao e que tern por objeto o Instituto
da estabilidade no emprego.

Tra'a-se de algo de suma importancia. A es-
tab lidada no emprego corresponde a seguranca do
assa ariado que Maslow, na sua teoria motivacio-

nal, coloca logo depots das necessidades fisiol6gi-
cas, 2 o mesmo que dizer que a estabilidade res-

ponde a necessidade de seguranca de que precisa
o empregado.

Nessa 6tica, nao incorre em exagero quern as-

sociar a seguranca do emprego a necessidade fi-
siol6gica da alimentacao que precede qualquer ou-

tra nece°sldade do ser humano.

Escusado dizer que o empregador tamb6m as-

pira a seguranca de que as regras do jogo ccon6-

mico da livre iniciat.va nao sejam alteradas "ex

abrupto"...

0 empregado, por seu turno. quer sentir-se
protegido contra o fantasma do desemprego que, de

ordinario, traz , na sua esteira , as plores prova-

coes, nao s6 para ele como tamb6m para sua fa-

milia.

JA aqui se percebe quao complexa 6 a questao,

que cabe ao poder ptiblico resolver com sabedoria

e prude"nc .a, consistente na protecao do emprego,

inas sem por em risco o funcionamento normal das

empresas. Romper-se-a o equilibrio entre o Ca-

pital e o Trabalho, mediante a atribuicao de maior

peso a este ou aque e e , com certeza, disto irAo

nascer situacoes pouco propicias a harmonia so-

cial.

2. Tanto em Brasilia como no resto do Pais,

o s.stema legal de garantia da permanencia do

trabalhador no emprego 6 assunto de acesas con-

trov6rsias em todos os circulos sociais. Nessas dis-

cussoes . sao debatidos e lernbrados os mais va-

ria.dos processor de efetiva garantia do emprego.

Uns entendem que ela deve ma'erializar-se me-

diante uma inden zacao mais pesada que a habi-

tual, resguardando-se a faculdade de o ern'prega-

dor enceirar a relacao de emprego quando julgar

conveniente. Cutros sustentam, com veemencla,

que a estab-lidade he. de ser absoluta e protegida

pela inarredavel reintegracao do empregado, em

se tratando de despedimento sem a ocorrencia de

um a'o faltoso dele. Resta aque es que defendem

a legitimacao da despedida por rrot.vos de or-

dem tdcn .ca, financeira , economica e falta grave,
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mas provada a inexist@ncia desses motivos, deve
a empresa ser obrigada a readmitir o empregado.

Por fim, ha aqueles que aceitam essas causas sub-
jetivas e objetivas para o t6rmino da relacao em-
pregatic'a, mas pretendem que a lei preveja a pos-
sibilidade de converter-se em lndenizacao, o man-

dado judicial de reintegracao no emprego.

A con`rov6rsia deslocou-se para a primeira pe.-
gina dos jornais do pals e suas colunas se abri-

ram Para receber declaracoes como estas:

I - "A Comissao de S stematizacao nao pen-
sou no trabalhador. Estabilidade s6 existe

quando a dispensa 6 precedida de inque-
rito para apuracao de falta grave im'pu-
tada ao trabalhador".

Se a Comissao penscu ou nao no trabalhador,
nao nos cabe averiguar a procedcncia da asser-
tiva.

0 inquerito pars apuracao da falta grave re-

rulta de no.,ma inserida na ConsoLdacao das Leis

do Trabalho. Nao 6 trago identificador do insti-

tuto da estabilidade aceito pelos doutr.nadores em

geral ou pelo direito material de outros paises.

Alem disso, mesmo na perspectiva do passado

do nosso d-reito do trabalho, a exciusiva depen-

dencia do despedimento a urn ato faltoso do em-

pregado nao era conhecida porque, entao, se res-

peitava a verdadeira situacao da empresa vincula-

da a economia de mercado. Sabia a Lei nQ 62, de

1935, que os altos e baixos da economia livre nao

permitem a transformacao do pessoal da empresa

rurs espdcie de reduto permanen'emente a sal-

vo dos efeitos de crise, como por exemp:o, a retra-

cao do mercado consumidor, o desaparecimento de

materias primas, barreira alfandegaria e outros

acontecimentos que, se nao forern corretamente

enfrentados, podem ernpurrar a empresa para a

insolvencia. Aquele diploma legal admitia a res-

cisao contratual em virtude das mesmas causas

acolhidas pelo Projeto.

No ponto em que iremos apreciar as legisla-

coes de varios paises, daremos realce a que tai

inquerito para apuracao de falta grave nao 6 um

componente do conceito de estabilidade.

II - "O que se aprovou na Com'ssao de Sis-

tematizacao vai estancar o desenvolvi-

mento da econom'a do pals".

Ninguem duv da que se trata de um exagero

verbal. A economia tern de suportar o calvarij

gerado pelas incerteza da administracao federal

e pelo fagulhante duelo ldcol6gico que se trava

no se.o da A: sembleia Constituinte. Estas circuns-

tancias tern papel inib_dor no processo econ6mico,

mas nao 6 paralisante. Decerto contribuem para
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a desaceleracao do ritmo de crescimento da eco-

nomia national.

E fato inconteste , porem , que o Projeto nao

deixa ver, com clareza, qual a consequencia da

extincao irregular de um contrato de trabalho.

Obriga o empregador a rein `egrar o empr gado?

Resolve-se a obrigacao de reintegracao em indeni-

zacao ? Sao indagacoes que o Projeto no respon-

de. Sobre elas voltaremos a falar mais adiante.

III - "A estabilidade vai afugentar o inves-

timento es t rangeiro".

Nao recta drivida de que sera. desas`roso para

o pass . nesta conjuntura , criaremse condicoes que

nao o tornem atraente aos olhos do invest dor es-

trangeiro. A poupanca interna a manifestamente

insuficient° para sustentar nosso desenvolvimento

economico.

Todavia , uma estabilidade no emprego, asse-

gurada de maneira rational e conipativel com a

nossa realidade social econom :ca, nao assustara

o capital estrangeiro . Estabilidade , nos moldes ado-

tados pelos Estados Unidos , Inglaterra , Espanha

e de outros paises, nao causara grande dano as

aplicacoes de dinheiro externo em nossas empre-

eac.
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a esse poder do empresario que elas acabem por

desonera-lo daquela responsabilidade.

Todavia, no Brasil, como na imensa maloria

dos paises ha mais de meio zdculo que o dircito

do trabalho vem evoluindo no sentido de proteger

e empregado contra o econom-camente mais for-

te, que a o patrao. Ningu6m macs leva a sorio os

canones do direito classico, impregnado das ideias

individualistas predominantes na cetfiria anterior

oue atr.buiam ao Estado , apenas , o encargo, de

velar pela :iberdade de as partes contratarem sem

qualquer pela e terminarem, quando ihes aprou-

""essem, as obrigacoes reciprocamente contraidas.

Tern a questao trabalhista aspectos que trans-

cendem os estreitos limites dos interesses das par-

tes. Quando o bem-estar dos assalariados e de seus

familiares fica ameacado pelo desemprego em mas-

sa, cairiamos no ridiculo se declarassemos estar

em jogo, apenas, um feixe de litigios individuals.

Este fenomeno diz respeito a toda a organizacao

social. i•; compreensivel, portanto, que o Estado fi-

que autorizado a in`ervir nesse problema a firm de

equilibrar o interesse do empregado de conservar

mu posto na empresa com o do empregador, mas

,em quebra de sua autoridade no trato dos nego-

cios em que esta envolvido.

Coerente com essa linha de raciocinio, julga-

mos nccessario que a Lei regulamente os atos res-

cisbrios dos contrates de trabalho de molde a de-

sestimular sua pratica por motivos Irrelevantes.

Corn essa diretriz de acao, o poder publico deve

ficar impedido de obrigar um empresario a ter a

reu servico pcssoa com quem se incompatibilizou

insanavelmente ou mante-la no emprego quando

fatos economicos, financeiros a tecnolbgicos este-

iam a exigir a reducao de despesas com pessoal.

As declaracoes que acabamos de analisar ser-

ved pars dar ao leitor a exata medida da confu-
sao re.nante nos circu.os sociais e politicos em tor-

so da estabilidade no emprego.

3. Cabe-nos fixar, desde logo, o conceito de

estabilidade no ernprego e, depois, penetrar no la-
birinto de opinioes e sistemas legais de garantia

do emprego.

Horatio Ferro (El derecho a la estabilidad, in

Estudios de derecho del trabajo em memorla de

Alejandro Unsain, 1954, pag. 143) acredita serem

sinbnimas as expressoes "direito a conservacao do

emprego" e "direito a estabilidade" e aduz que a

estabilidade cons.ste na protecao juridica visando

a, permanencia no emprego.

Barw`si (II diritto del lavoro, Giuffre, 1949, to-

mo II, pag. 169) nao contradiz Ferro mess com

admiravel conc.sao define seu pensamento sobre

o assunto.

Acred.tamos que a Assembidia National Cons-

tituinte acabe per aprovar texto que proporcio-

nara, ao empregado, relativa seguranca na em-

press e, ao empregador, a certeza de que conti-

nuara desfrutando de razoavel liberdade na ad-

ministracao de seus negbcios pe_os quaffs e o unico

responsavel. Esperamos que o poder publico nao

aprofunde sua ingerencia na vida em'presarial a

panto de matar aque.a liberdade, bem como o seu

corolar.o que a a responsabilidade do empregador

pelo born andamento de sua empress.

De qualquer modo, os detentores do capital es-

trangeiro ja se acostumaaam com a tendencda

universal de limitar-se o poder brestrito do pa-

trao de declarar, a seu bel prazer, a terminacao

do vinculo empregaticio. 0 que eles esperam -

e tambom nos - a que o legislador constituinte

nao leve essa restricao a extremos perigosos e im-

prbpr_os,

IV

ber

- "Cabe exclusivamente ao empregador de-
cidir quern deve trabalhar, ou nao, em
sua empresa. No caso de despedimento

do empregado, deve ele, apenas, rece-

uma indenizacao".

Filia-se esta afirmacao

Bono do estabelecimento e

direcao, por

bivel que o

ao principlo de que o
0 respo:rsavel per sua

_,Cu exito ou seu fracasso . Nao a ca-

Estado venha a impor tais restr,coes
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Permanencia no emprego - diz o mestre pe-
ninsular - e uma situagao de fato ; a estabili-
dade e o disciplinamento juridico dessa situagao.

Esta a ideia preva ecente cntre a maioria dos es-

tudiosos: deve ser limitado jurid camente o di-

reito Incondicionado do empregador de rescindir,

unilateral e injustificadamente , o contrato de tra-
balho.

Relanceando o olhar sobre o que os autores

classicos escreveram sobre o assunto, verifica-se, de

pronto, nao haver um s6 que, sustente a ex sten-

cia da estabilidade apenas no caso de a lei exigir

a previa verificagao de motivo justo para a des-

pedida.

Como a natural a protegao do emprego a feita,
em cada pals, de conformidade com os fatores so-
ciais, politicos a econ6m'cos. E, como esses fato-

res var.am de um para outro povo, a protegao em
causa tern colorido e dimensao diferentes, como se
ira ver logo macs adiante quando fizemos o enfo-

que da estabilidade no emprego pelo angulo do
direito comparado.

Numa palavra, estabilidade e a protegao ju-
ridica dada pelo Estado a permanencia no em-
prego.

No que tange a eficacia do Instituto da esta-
bi.idade dividem-se os autores. Uns acreditam+ de-
va ser ela absoluta e, outros, relativa, ou pr6pria
e impr6prla.

A absoluta ganhou forga no memento em que
a Revolugao Industrial impunha condign desfa-

voraveis de trabalho aos empregados. A estabili-
dade absoluta, a rigor, surglu dentro do movimen-
lu de reac5o aos desmandos e abusos que entao
se praticavam contra o trabalhador.

Nas prinieiras decadas deste seculo, a ideia

de uma estabilidade estatica, ganhou corpo como

protesto contra esse estado de co.sas. Chegou-se

a dizer que a estabilidade significava a proprie-

dade do emprego (Paul Durand, Traite du drolt

de travail, tomo I, pag. 422 e -guintes e Ripert,

Aspects juridiques du capita:isme moderne n4 137,

segu'ntes). Na mesrna ocasiao, houve ate quem

se socorresse da teoria institucional da empresa

para dar fundam'ento a esse "direito real".

Afirmar-se que a estabilidade absoluta cor-
responde ao direito de propriedade do emprego,
e atribuir-se-lhe o efeito "erga omnes" que, tradi-

cionalmente, s6 se outorga aos direitos reais e de
personalidade.

>;; a estabilidade urn direito "in personam" e
nao a oponivel "erga omnes" Situa-se no piano
do direito obrigacional por ser um direito relativo

que tern por objeto atos humanos ou. o que vem
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a dar no mesmo, a pr6pria pessoa do outro su-
jeito da relagao juridica.

Nao aceitamos o argumento de que a princi-

pal caracteristica da estabilidade absoluta e o di-

reito de o empregado ser reconduzido a empresa se

ficar provada a inex stenela do motivo apresen-

tado pelo empregador para explicar a despedida.

Mesmo assim, a simples circunstancia de ser fa-

cultado ao empregador dissolver o contrato de

trabalho, prova tratar-se de estabilidade relativa.

Ate onde vai o nosso conhecimento da legislagao

estrangeira sobre o assunto, n5o sabemos de pals

que haja implantado a aut@ntica estabilidade ab-

soluta, que, no dizer de Deveali, s6 poderia desa-

parecer com a aposentadoria ou morte do em-
pregado.

A estabilidade relativa fol se difundindo it

medida em que a economia mundial se expandia

e o Estado abandonava a posigao de simples ex-

pectador das divergencias entre o Capital e o Tra-

balho. Michel Despax. Gerard Lyon Caen e muitos

outros autores se posicionaram dessa maneira

diante do problema. Ao mesmo tempo, a coletivi-

dade tomou consciencia da necessidade de mobi-

lizar recursos para suavizar os efeitos do desem-

prego.

A relatividade dessa protegao ao emprego tern

extensao variavel em cada pals. E a doutrina nao

escapou a influencia dessa realidade e passou a

defender extensa gama de solug6es para o pro-

blema. Aqui, s6 o ato faltoso do empregado au-

toriza a rescisao do contrato de trabalho; all, cau-

sas de natureza financeira, econ6mica, tecnol6gi-

ca ou inaptidao do empregado legitimam o des-

fazimento do vinculo empregattcio; acola, nao se

faz mister provar a existencia desta ou daquela

causa para efetivar-se a despedida do empregado,

bastando o pagamento da indenizagao prevista em

lei para que o ate tenha legitimidade.

0 certo a que, no Ultimo quartel do seculo
XX, ninguem se aventura a defender a estabili-

dade absoluta como idealizada em passado ja dis-
tante,

A estabilidade relativa esta em consonancies

coin os tragos caracteristicos da economia de mer-

cado, a qual, por ser dinamica, provoca incessan-

les e inevitaveis mudanras estruturals e tecnicas

nas empresas. Tal cirrunstancia nao aceita um qua-

dro de pessoal imutavcl e invulneravel aos refle-

xos, negativos ou positives, do dinam'smo da eco-

nomia de mercado. A estabilidade petrificada, ou

o direito absoluto ao emprego no dlzer de aiguns,

nao pode e nem dove ser imposta a uma empresa,

per exem1plo, que, atingida pela recessao da eco-

nomia, nao logra vender ma's da metade de sua

produgao. Como conservar, na hip6tese o mesmo
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contingente de mao-de-obra e n nter o mesmo

ritmo de producao?

Diante de tal quadro, a estabilidade absoluta

desaparece e a propria empress acaba sendo lan-

cada no abismo da insolvencia.

Ncssa opiniao a inteiramente favoravel it es-

tabilidade relatva.

Assirn pensamos porque a empresa tem. - Co-

mo qualquer outra propriedade - funcao social.

Nao queremos, com isto dizer que o empregador e

um funciondrio pi blico incurnb.do de atender, tao

sorente as necessidades coletivas sera qualquer

outro interesse (v. as linhas mag-strais escritas

sobre es-se ponto por Orlando Gorre:.'s in "Ensaios

de direito civil e de direito do trabalho", pegs. 85

e seguintes).

Como observa Manoel Gonsalves Ferreira (in

Comentar:os a Constituicao Bras..eira, 30- tomo,

pigs. 146,7 a Constituicao ainda ern vigor (e es-

pe.amos que a futura, tamberm) nao nega o di-

reito exclusive do done sobre a coisa "mas exige

quo o use des:a seja condicionado ao bem estar

ge.al". Esse condicionamento nao el.mina o lucro

corm um dos objetivcs da atividade economica. 0

que o direito veda a uma atuacao da empress

contraria ao bern comum; por outras palavras, o

desejo de lucro nao justifica urn atentado contra

o bern comum.

Temos, assim, o fundamento da medida legal

que intents sujeitar, a certas restricoes, a facul-

dade de o empregador ext.ngufr o contrato do

.rabalho.
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4. A'nda que de modo surnario, fizemos, nas

linhas antecedentes, o enfoque da questao da es-
tabilidade no emprego sob os prismas juridico e

socfologico. Tom ela, tambem a facets pstcolo-
gica que o legislador nao deve menosprezar.

Fizemos, antes, breve alusao a teoria motiva-

clonal que explica (ou tenta explicar) por que o

homem prec.sa trabalhar. Poderiamos, pare sim-

:lificar a pesquisa, reportar-nos a Biblia, a mal-

dicao de o homem ter de trabalhar, de suar, para

cbter o p5o.

Mas com certeza, o leitor acharia simples de-

mais es-ca saida.

For isso, rypida digressao sobre esse ponto se-
ra bastante para chamar a atencao do leitor pa-

ra este aspecto da tematica da estabilidade.

Ja assinalamos que Maslow e muitos outros

cientistas da mente humana asseveram que o ho-
mem so sat.sfaz suas necessidades pelo trabalho.

Entre essas necessidades ester a seguranca que,

para Clay Smith (Ps.cologia do comportamento na
industria, Atlas, 1° Edicao, 1976, paginas 39-40)
e a "fuga de situacoes fisicamente desagradaveis,

Como ca-or e frio excessivos, drogas quirnicas vene-

nosas, acidentes etc."

A falta de seguranca no emprego e, indubi-

tavelmente, uma situacao desagradavel ou, me-

lhor falando inqufetante, porque o assa'ariado te-

me a qualquer memento, ficar inativo e impossi-

bilitado de prover a propria subsistencia e a de

sous familiares.

Nao vemos, portanto, irrealism'o na associacao

da necessidade de seguranca a nece-s:dade fisio-
logica da alimantacao. De notar-:.e que as neces-

sidades fisiologicas se encontram na base da hie-
rarquia das necessidades humanas; quando do-sa-

tendidas, todas as outras (seeranca, aceitacao,

stat^is e auto -realizacao) perdem importancia ou

sao mesmo esquecidas.

Dando-se ao empregado a relative garantia
de que nao sera dis, ensado arbitrarlamente, as es-

truturas socials nao sae abaladas por movimentos
revisionistas, inspirados pelo desespero e pela To-
me, enquanto a empress se beneficiary com o major
rendimento da mao-de-obra tranquila e protegida.

Nao Pica mal frlsarmos, agora, que empre-

sarfo tamberr.+ necessita de seguranca pa' plane-

jar sues atividades. Essa seguranca consiste na

crenca de que o Estado nao mudara as regras do

jogo economise de urn momento para outro.

5. A esta altura, o leitor ja percebeu que nos

inclinamos a favor da estab.lidade relativa. E o

Projeto de Constituicao como se def.niu do as-

visualizado o problema da garantia domA ss
cmprego compreende-se e acelt Sege empregador

Estado de desestimular a dispensa

mediante a inst.tuicao de pesadas sancoes pecunia-

rias e de um pre-aviso de longs dur -giio. g
A o. par

A
d'sso impoe-se a criacao do seg riblico
nosso ver esta a posicao correta do poder P

diante da questao.

As providencias que acabamos de mencionar

protegem a sociedade contra as perigosas tensoes

produzidas pelas legioes de desempregados, ampa-

rando-os adequadamente enquanto a inatividade

forcada.

De tudo quo dissemos ate aqui, infere-se que

nao aceitamos a proposta de conceder-se ao pa-

trao o incontestado direito potestativo de despe-

dir o empregado quango bern entencier e nem

apoiartas a tese da estabilldade garantida, ate.

polo mandado judicia, que ordena a reintegracao

do empregado na empresa, quando imotivada a

dispensa.

i
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..unto? P dificil responder a esta pergunta, dada

a lacunosidade do texto.

A leltura do inciso I do seu art. 79 - transcrito

inicialmente - deixa bem patente que a Com s-
sao de sistematizae6o decidiu apoiar o modelo de
garantla relativa do emprego, mas nao esclareceu
se essa garantia so traduzirs na aplicacao de

sancoes pecunisrias no caso de desped da injusti-
ficada ou na reconducao forcada do empregado ao
trabalho na empresa.

Afirma nao ser imotivada a despedida do em-

pregado quando fundada no contrato a prazo, em

falta grave "eni fato economico intransponivel,

tecnol6gico ou em infortunio na empresa, de acor-

do com crit6rios estabelecidos na legislacao do

trabalho."

S.lenciou quanto a penaiidade a que se expoe

a empresa no caso do a despedida ser considerada

injusta.

Nao se diga que estamos a exigir demais do
legislador constituinte pedindo-lhe que se mani-

feste sobre esse aspecto da questao. Se ele quis cut-
dar da matdria tao pormenorizadamente no texto
constituconal, entao deveria faze-10 de modo com-
pleto.

Dir-se-6, que o inciso XVIII do mesmo art. 74
do Projeto estatui que o despedimento arbitrsrlo
acarreta a concessao do "aviso pr6vio proporclo-

nal ao tempo de servico a direito 6, indenizacao,

nos termos da lei".

E man.festa a desvalia do argumento.

Se este fosse o persamento do legislador, o in-
,uso em questao deveria integrar aquele que trans-

crevemos, o inciso I, onde se cuida da garantia
do emprego. De outra parte, exegeta imaginoso

poders alegar que o inciso XVIII a dirigido As
empresas que nao sao afetadas polo instituto da
estabilidade.

Desdobrando a materia o Projeto no nos dei-

xa saber se a garantia do emprego 6 dada pelas

Fancoes pecunisrias somadas ao aviso pr6vio ou

se o legis .ador ordinsrio tern a faculdade de, na

hip6tese, exigir a reintegracao no emprego.

Vejamos os casos em que o Projeto autorza

o empregador a pro;: over a dissolucao do contrato

de trabalho.

Ulna das hip6teses que arrola e a do contrato

a termo. Se ulna lei ordindria nao condicionar

a celebracao de tal espdcie de contrato A existen-

cia de fato quo o justifique (natureza do traba-

lho ou carster aleat6rio da atividade) a estabili-

dade jamais sera conquistada pelo empregado.

Aqui esta mats ulna imperfeicao do Projeto decor-
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rente da sus p.olixidade e clue e eondensvel nii-
ma Lei Fundamental.

As causas objetivas que arrola como justifi-

cadoras de ulna rescisao contratual vao provocar

interminsvets discussoes quanto ao seu sentido e o

seu alcance . Fala em fato economico intransponi-

vel. Que a isso? it a situacao que nao pode ser

superada sera que a empresa esgote todas as suas

reservas finance:ras ou aquela dominada me-

d.ante providenclas julgadas boas polo sindicato

de empregados e que o empregador nap adotou?

Como se ve a expressao "fato economico intians-

ponivel " abre a porta para crit6rios subjetivos que

variam de cabeca para cabeca.

Faz o Projeto mencao ao "infortunio na em-
presa ". Para o diclonarista , infortunio 6 infeliei-
dade ou dcsventura . Ser.i que a Const i tuinte ests,
realn:ente, falando em infelicidade ou desventura

do empregador ? Nao acreditamos que fosse essa a
sua intenciio. Contudo , na terminologia do direito
do trabalho " infortunio " a vocsbulo usado para
designar um acidente - o acidente do trabalho
ou o infortunio do trabai:ho.

Suspeitamos que o Projeto empregou a pala-
vra ".nfortfnlo" por considers-la sinbnima de
"forca maior". At, a novidade terndno:6glca 6 das

maiores.

0 Projeto vat permitir que empregado de con-
fianca adquira estabilidade. Nao fez qualquer res-

saiva em relacao a essa classe de empregados.
Ocioso dizer que se trata de diretriz incompati-

vel come as peculiaridades da empresa moderna.

Logo macs, ao fazer breve referencia ao direi-

to estrange.ro sobre o tema deste artigo, destaca-
remos o fato de que a imensa maioria das nacoes

ocidentais, em suas Constituicoes, nao se refere
ao instituto da estabilidade e, quando o faz, 6 com

extrema concisao para que a lei ordindria o re-
gulamente por inteiro. Esta a melhor orientacao.
A regra constitucional a rigida, inflexivel, e sua

mudanca exige complexo e demorado processo, ao
passo que a lei ordinsria tern condicoes de acom-

panhar, com relativa facildade, os reflexos, nas
relacoes de trabalho, das mudancas que se operam

incessantemente no meio s6cio-econ6mico.

6. Ao Longo das consideracoes cm torno do

instituto da estabilidade fizemos breves alusoes ao

direito a:ienigena. Neste trecho, varno-nos demo-

rar um pouco mats sobre o assunto para respon-

der a duas perguntas: 1) deve a Constituicso fa-

zer alusao a. estabilidade no emprego? 2) Deve men-

cionar o instituto da estabilidade de forma concisa

on minuciosamente?

Js se tornou um lugar comum dizer que o es-

tudo comparativo de instituicoes oil sistemas juri-
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dicos de varios paises, na perspectiva de um mes-

mo ciclo hist6rico, serve Para se identlficarem
seus pontes comuns e Para se extrairem conclu-

soes irteis ao aperfeigoamento do direito national.

Em se tratando de protegao de emprego por
mein do institute da estabilidade, a imprescindf-

vel observar-se qual o contexto social e economico
de cada pais a fim de se retirar da sua experi@n-
cia o que talvez seja aprovei`avel num esforco

de aprimoramento do nosso ordenamento juridico.

A par disso, estaremos, deste modo, dando pro-

va de grand, prudencia. 0 desenvolvirnento da

nossa econom a atingiu estagio em que o comercio

internacional ganha grande relevancia. Decorren-

temente, nao agiremos com sagacidade se one-

rarmos nossa produgao com encargos trabalhis-

tas e outros macs que nossos concorrentes desco-

nhecem. Corn certo constrangimento reconhecemos

que o legis ador patricio, de uns tempos Para ca

e, em especial, a Com.ssao de Sistematizagao, nao

levam a s6rio este aspecto inexoravel da interde-

pendencia economics das nagoes.

0 recu:so ao dil:L'to comparado Para dar-se so-

lugao a problema interno nao deve jarnais perder

de vista a questao das causas das diferengas en-

tre os sistemas legais dos passes. Urn dos maiores

juritas contemporaneos - Ren6 Rodiere (Intro-

duction au droit compare, Dalloz, 1979, peg. 8) as-

smala que sobressai "Como um dos fatores perma-

nentes e mais seguros da diversidade juridical', o

fator natural e, consequentemente, as particulari-

dades hidrograficas, climatical e do solo. Acres-

centa que, embora inexista o determinismo geo-

grafico no nascimento e estrutura das sociedades

lrumanas, 6 inegavel que ele influencia, em certa

medida, as regras de direito, que nao ocultam

terern sido tragadas de algum modo, pe-.a natu-

reza. Enfim, a protegao a relagao de emprego va-

:la de grau de intensidade entre os paises pelas

razoes ja mencionadas mas ninguem contests que

se trata de salutar medida de seguranga social.

Sussekind (Instituigoes de direito do trabalho,

109 edigao, vol. I, Freitas Bastos, peg. 602) lem-

bra que, hoje, " em grande numero de paises a

lei garante a estabilidade no emprego, apds a

fluencia de curto prazo, puss -bilitando, porem, a

iespedida do trabalhador nao somente em razao

de atos faltosos por ele praticados mac, tambem,

por rnotivos de ordem tecnica, economica ou fi-

nanceira".

LTr. 52-2/141

Acrescenta, ainda, Sussekind que a OIT rea-

lizou ampla pesquisa de direito comparado sobre

a estabilidade no emprego e acabou por classificar

os passes em quatro grupos (informe VII (1) da

67a Conferencia International do Trabalho) :

a) Permanencia no emprego quando a auto-
ridade competente reconhecer ter lido in-

justificada a dispensa;

b) Permanencia no emprego ou indenizagao,

se o preferir o trabalhador;

c) Permanencia no emprego mediante a anu-
lagao da de-sped da ou concessao do inde-
nizagao pela autoridade competente. Be a
ordem de reintegragao nao for obedecida

pelo empregador, tera de pagar ao traba-

lhador uma indenizagao;

d) Permanencia no emprego mediante dis-

posigdes de pactos coletivos com clausulas

sobre a sujeigao, de queixas de despedidas

injustas, a arbitragem privada.

A noticia, que damos em seguida sobre o sis-

tema legal de varios paises, oomprova que, no

panorama internacional, se vem imgondo a f6r-

mula de considerar-se ant:-social e injusta a des-

pedida que nao haja ocorrido por urn ato fa_toso

do empregado ou devido a causas tecnicas, econ6-

micas ou financeiras, obrigando-se o empregador

a readmitir o trabalhador ou a pagar-lhe uma

indenizagao.

Esta rapida alusao , ao direito comparado e as

causas da diversidade juridica entre passes, nao

passa de simples alerta aqueles que, sem mais
esta ou aquela, vao buscar uma lei estrangeira Pa-

ra disciplinar uma situagao concreta com peculia-

ridades nacionais ou regionais que nao prdem nem

devem ser esquecidas.

Cornecemos nossa incursao polo Campo da ex-

periencia internacional sobre a garantia do em-

prego, ou sobre o instituto da estabilidade, pondo

em foco a Convencao n9 158 da Organizagao In-

iernacional do Trabalho, de 2 de junho de 1982,

tendo por objeto o termino da relagao de traba

'ho per initiative do empregador. Este documen-

to e a media do pensamento (e por que nao dizer,

da experiencia) dos representantes de varias de

dezenas de paises filiados a OIT. Serve de para-

metro a ava:iagao dos ordenamentos juridicos (in-

cusive o nosso) que dao especial atengao ao pro-

blema aqua focalizado e, em razao disco, o regra-

mento que propoe sempre se caracteriza por uma

extrema plasticidade capaz de aceitar as exigen-

cias particulares da problematica de cads pals fi-

ilado.

O dinamismo da economia moderns - com-

pletamos nos - e incanciliavel com a ideia de qual-

quer dos seus fatores manter -se indefinidamente

estavel e impermeavel a qualquer mudanga.
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E o que, tambem, se constata corn a leitura

da Convengao aqui em destaque.

Declara, ela, iniclalmente estarem excluidas da

sua protegao as seguintes passoas ou situagoes ju-

ridicas:

a) contratos de duragao determinada ou pars

realizar determinada tarefa (contrato de

obra certa, como mats conhecido entre

nbs),

b) os trabalhadores durante o periodo de pro-

va ou que nao tenharn o tempo de servigo

exigido de antemao e que seja razoavel e

c) trabalhadores ocasionalmente contratados

por periodo de curia duraqfto.

A OIT faz distingao entre contrato de expe-

riencia e contrato de prazo prefixado. Nossa Con-

solidagao das Leis do Trabalho - CLT - aglu-

tina, numa mesma c asse , ambos os contratos; o

Projeto da Comi_s-5o de Sistematizagao segue seu

exempla, o que autoriza o legislador a rat ficar o

que hoje consta da CLT ou nao. Pode, ate, e'imi-

nar o periodo de prova como pre-requisito da es-

tabilidade no emprego.

A Convengao, nos incisos 4° e 59 do art. 2°,

autoriza a exclusao - do campo de incidencia de

suas normas - de certas categorias de emprega-

dos sujeitos a cond_goes especiais de traballio ou

devido as dimensoes da empresa. Deste modo, os

exercentes de cargos de confianga e os que se en-

tregam a trabalhos sazonais ficam a margem da

garantia especial tragada pela OIT. De recordar-

se que o projeto Cabral e a Comissao de Sistemati-

zagao nao se preocuparam com tats classes de em-

pregados que, cm virtude da natureza de suas

aLividades, nao podem ter o emprego protegido com

a mesma intensidade coma o e o dos demais as-

salarlados.

Por seu significado, o art. 49 da Convengao

precisa ser transcrito:

"Nao se pora termo a relagao de trabaiho

de um empregado a menos que exista para is-

so uma causa justificada relacionada com sua

capacidade ou sua conduta ou baseada nas ne-

cessidades de funcionamento da empresa, esta-

belecimento ou servigo".

Por sua transparencia, este dispositivo deixa

perceber - sem sombra de duvida - que a OIT

the da uma elasticidade Inexistente no texto saido

da Comissao de Sistematizagao. Esta - fala em "si-

tuagao econbmlca intransponivel, tecnolbgico ou

em infortrinio na empresa" e, ass m, nao reflete,

corn a mesma felicidade e exatidao da OIT o con-

junto de causas que justifica a dissolugao de um

contrato de trabalho.
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No caso de dispensa de empregado - reza o

art. 89 da Convengao - se a autoridade compe-

tente (administrativa ou judiciaria, inclusive a ar-

bitral) considerar inexistente o motivo invocado

pelo empregador, a facultado ao legislador national

prever a reintegragao do empregado ou estipular

uma indenizagao.

Fica a critkrio do pals aderente da OIT ele-
ger esta ou aquela formula de protegao do con-

trato de trabaiho.

Todavia, a Convengao exige - na hip6tese da

dispensa justificada - a concessao do aviso pre-

vio.

Eis, em breve pa'avras, a pos'gao da OIT an-

te a questao da garantia do emprego ou da esta-

bilidade.

Nao fits mal recordar, aqua, que o Tratado

de Paris, de 1951 a instituidor da Comunidade Eu-

ropeta do Carvao e do Ago e o Tratado de Roma,

de 1957, criador da Comunidade Econ6mica Eu-

rope a, nao ergueram obstaculos a mobilidade da

mio-de-obra, o que imports dizer que ignoram a

c stabilidade no emprego. Quadra bern, neste passo,

frisar que a Declaragao Universal dos Direltos do

Homerrr, de 10 de dezembro de 1948 , nao fala em

estabilidade no seu art. 23: "Toda pessoa tem di-

reito ao trabalho, it livre escolha do seu trabaiho,

a condigoes equitatlvas a satisfatorias do trabaiho

e a protegao contra o desemprego".

Insinua-se, apenas, nessa norma, que o Estado

deve limltar o poder potestativo do empregador

de par termo ao contrato de trabalho e de mo-

do indisfargavel, chama a atengao dos homens

ptiblicos de que nao devem descurar da ajuda ao

traba hador em involuntaria inatividade, sob a

forma de seguro-desemprego.

A Carta International Americana de Garantias
i ociais, aprovada na IX Conferencia International

Americana, em Bogota, em 1948, cuida de modo
mais explicito da rescisao imotivada do contrato

,le trabaiho em seu art. 19: "A lei garantira a es-
tabil-dade dos trabalhadores em seus emnpregos de
acordo com as caracteristicas das industrias e as
profissoes e as justas causas de dispensa. Quando

o despedimento Injustificado se realiz ; o traba-

Ihador tera direito a uma indenizagao".

Vejamos como a tratado, em algumas consti-

tuigoes e leis estrangeiras, o tema que vimos ana-

!lsando neste artigo.

Dispoe a Constitulgao sovietica, de 7 de ou-

tubro de 1977 , no seu art , 40 que "os cidadaos da

tIRSS Wm dire.to ao trabaiho, isto e, a obter um

emprego garantido, remunerado segundo sua qua-
lidade e quantidade em quantia no inferior ao sa-

1
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lArio minimo fixado pelo Estado Incluindo o di-

reito a e'eger profissao, genero do ocupac5o e tra-
balho de acordo com sua vocacao, apt'does, pre-

paracao professional e grau de instrucao e em
consonancia com as necersidades da sociedade ".

Fala, a lei maior dos sovi6ticos, em "emprego
garantido", mas n5o adianta como o assalariado

6 protegido contra atos arbitrar:os dos adminis-

tradores das empresas.

Afora isso, todas as vantagens prometidas ao

trabalhador sio condicionadas pelas necessidades

da coletividade. Estas nao sao mensuradas com

facilidade, mas algu6m podera decidir que o nd-

mero de membros desta ou aquela categoria pro-

fiss onal ja 6 excessivo e, ai, vao por Agua abaixo

os direitos relacionados ao sobredito art. 40 da

Constituicao Sovidtica.

0 art. 47 do Codigo Sovidtico do trabalho au-

toriza a rest sao do contrato de trabalho no caso
de liquidacao, total ou par•c.al, da empresa ou ate

devido a simp.es diminuicao de suas atividades.

E 6bvio que a relacao de trabalho, num regi-

me calcado no social.mo de Estado, nao pode

contar com a mesma protecao que the dispensam

os regimes politicos oc-dentais.

A Constituicao dos Estados Unidos da Arrr6-

rica do Norte nao faz qualquer referenda ao ins-

tituto da estabilidade nem a qualquer outro di-
reito especifico dos traba_hadores. Ha duzentos anos

era inteiramente desconhec.do o constitucionalis-

mo social, cuja primeira amostra tivemos em 1917

corn a Constituicao mexicana e em 1919, com a

de Weimar. f: certo que o vigor e agressividade

dos stndicatos americanos tern arrancado das em-

presas, nas negociacoes coletivas, normas que as-

eguram o emprego dos trabalhadores.

A Constituicao francesa, de 4 do outubro de

1958, nao contdm uma s6 palavra sobre a estabi-

'idade no emprego. Em seu Codigo do Trabalho

(Dalloz, 1982), o dire.to potestativo do empregador,

de tom'ar a in.ciativa da ruptura do contrato do

trabalho, 6 exercido desde quo pague ao empre-

gado, depois de cumprido o pr6-aviso, uma inde-

nizacao (art. L-122-149). A lei de 1973 nao trouxe

qualquer mudanca basica a teoria da dispensa

abusiva que, durance largo periodo, norteou as

decisoes dos Tribunais.

A Constituicao alema (Alemanha Ocidental) 6
omissa, tamb6m, quanto ao instituto aqua focali-

zado.

A Constituicao italiana, de 27 de dezembro de

1947, limita-se a dizer, em seu art. 35, que "a Re-
pdblica protege o trabalho sob todas as formas e
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em todas as suns aplicacoes" e, azsim, transfere

para o legislador ordinario a responsabilidade pela

fixacao do crit6rio de amparo do trabalhador des-

pedido. Em 1970, quando da edicao do novo Codigo

do Trabaiho, este dispbs no art. 18 sobre a read-

missao do empregado injustificadamente despedi-

do, mas a resistencia do empregador val desaguar

no pagamento de uma indenizacao (v. Giuseppe

Pera, La cessazione del rapporto di lavoro, Cedam,

pigs. 164 e seguintes).

A elasticidade desse art. 18 do Estatuto do

Tr•abalhador italiano foe tamb6m reconhecida polo

Tribunal de Roma, em julho de 1979, ao suspen-

der a execucao de uma sentenca que condenara

o "datore di lavoro" a reintegrar o empregado (v.

Luigi de Angelis, II processo del lavoro nell glu-

r.sprudenza e nella dottrina Cedam, 1982 pag. 232).

A pouco e pouco, a Justica italiana vai caminhan-

do no sentido da conversdo da obrigacao de fa-

zer (raadmissao do empregado) em indenizacao 0

que alias 6 principio tamb6m consagrado no nos-

so direito civil.

Informa Mario Ghidini (Diritto del lavoro, Ce-

dam, 1979) que a justa causa para a dispensa do

empregado admite duas acepcoes: uma de carater

subjetivo, consistente em ato praticado pelo em-

hregado que inviab.liza a rnantenca da relacao

e mpregatfcia e, outra, de natureza objetiva,

abrangendo as exigencias de funcionamento da

empresa e inerentes as suss atividades produtivas.

A Constituicao argentina, de 19 de maio de

1853, reformada em 1860, 1866, 1898 c 1957, esta-

tui, em seu art. 14 (texto de 24-10-57), quo "o

trabalho. em suns diversas formas, gozarA da pro-
tecao das leis que assegurarao ao trablhador...

protecao contra a despedida arbitrArla".

A Constituicao colombiana, de 1886, d'spoe no
seu art. 17 que "o trabalho 6 uma obrigacao so-

cial e gozar•a de especial protecao do estado".

A Constituicao da Republica Oriental do Uru-

guai, de 27 de novembro do 1966, ignora o instltuto

a estabilidade, dizendo, apenas, no seu art. 53

que "o trabalho sera sob a protecao especial da

Lei".

A Constituicao da Republica Portuguesa de 2

de abril de 1976, reza no seu art. 52: "Incumbe ao

Estado atravds da aplicacao de planos de politica

Econdmica e social, garantir o dire.to ao trabalho,

assegurando: a) omissls; b) a seguranca no em-

prego, sendo proibidos os despedimentos sem jus-

ta causa ou por motivos politicos e ideol6gicos".

Como se ve, a nacao amiga enveredou pelo

caminho de uma solucao radical para o proble-

m'a da garantia do emprego. Sua Carta Magna so
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admitiu a dispensa por justa causa imputada ao
empregado.

Bernardo da Gama Lobo Xavier, not66vel ju-

rista (Tendencias do direito do trabalho contem-

poraneo, II vol. peg. 354 e seguintes; Ed. LTr),

dedicando-se, tambem, ao estudo da estabilidade,

escreveu as seguintes palavras que o nosso legis-

'ador nao deve olvidar: "De fato, uma analise

mesmo perfunct6ria do direito comparado, :eva a

concluir que os ordenarnentos dos paises socialis-

tas, ou de economia do mercado, do Ocidente, Les-

te ou Terceiro Mundo, reservam sempre um lugar

nos despedimentos fundados no interesse da en-p-

presa ou na carencia de qualidade do empregado.

Sabe-se que, numa economia minimamente d.na-

mica, a certa disponibilidade do use do despedi-

mento que perinite a viabilidade das empresas,

ndo so na sua adaptacao as conjunturas menos

favoraveis, mas tambem nun 'a necessaria reno-

Nacao ou ad"quacao ao processo tecnol6gico".

Moraes Antunes e R'bero Guerra, do Minis-

ierio Publico portugues (Despedimentos e outras

formas de cessacao do contrato de trabalho, Li-

vraria Almedina, 1984 ) lembram que a Lei dos

D^spedimentos, em seu art. 13, autoriza o despe-

dimento coletivo, considerado para efeitos legais,

"a cessag5o de contrato de trabalho operada si-

multaneamente ou sucessivamente no periodo de

3 meses que abranja, pelo menos. dots on cinco tra-

balhadores, conforme se trata respectivamente de

empresas com dots a cingtienta ou mats de cin-

gUenta trabalhadores, sempre que aquela ocorren-

cia se fundamente em encerramento definitivo da

empresa, de uma ou ve.rias secoes ou reducao do

pessoal determinada por motivos estruturais, tec-

nol6gicos ou conjunturais". Como se ve, a des-

pedida coletiva serve para abrandar a vedacao

constitutional.

A Constituicao da Republica Popular da Chi-

na, com as alteracoes de 4 de dezembro de 1982,

estabelece, em seu art. 42, que "os cidadaos da

Republica Popular da China tern direito ao tra-

balho e o dever de trabalhar".

0 Estado tern a obrigacao de dar trabalho ao
cidadao mas nao the garante o emprego ncsta

ou naquela empresa.

A Constituicao mrex-cana, de 1917, dispunha

que o patrao que despede o empregado sem mo-

tivo justificado, ou por haver aderido a um sin-

dicato ou por haver tornado parte em greve licita,

estaria obrigado, a escolha do trabalhador, a

cumprir o contrato ou a indeniza-'o com tres mc-

ses de salario.

Durante algum tempo, a Suprerrra Corte me-
xicana entendeu que era dado ao empregador es-

coiher tambem: a readmissao ou a indenizacao;

Revista LTr. Vol . 52, n° 2, Fevereiro de 1988

posteriormente, orientou-se no sentido de conceder,
excluslvamente, ao empregado, o direito de optar
entre un:a ou outra f6rmula.

Em 1962 a Constltuicao mexicana fol modifi-

cada para estatuir que "a lei determinara os ca-

sos em que o patrao podera ser eximido da obri-

acao de cumprir o contrato, mediante o paga-

mento de uma indenizacao".

0 C6dlgo do Trabalho desse pals permite, a

dispensa do empregado mesmo na hip6tese de vir

a faltar materia prima.

Sob a pressao das exigencies do seu desenvol-

-'.rnento economico, o pass teve de suavizar as

disposicoes legats que garantiam o emprego. it cer-

to que este fen6meno se produziu tambem, na Es-

ranha.

Nesse pais, sua Constituicao, de 29 de de-

zembro (de 1978, proclama que "todos cs espanh6ls

tcm o dever de trabalhar e o direito de traba-

Iho, a livre escolha de profissao ou offcto, a pro-

mocao atraves do traba ho e a uma remuneracao

para satisfazer sues necessidades e as de sua fa-

milia, sem que em nenhum caso possa fazer-se

d scriminacao por razao de sexo. A lei regular&

um estatuto dos traba:hadores ". (art. 35).

Tambem a Espanha fugiu de Irma regulamen-

tacao do instituto da estabilidade no piano cons-
tftucional. Deu a incumbencia ao legislador or-
dindrio.

Lembra Antonio Ojeda Aviles, professor de di-

re-to do trabalho da Universidade de Sevilha, que,

apesar da interrupcao, em 1973, da expansao da

economia ocidental, a Espanha continuou a man-

ter o principio da estabilidade no emprego, como

o vinha fazendo desde o termino da II Guerra

Mundial, periodo caracterizado pelo pleno emepre-

go. Entao, s6 a falta grave do empregado punha

fim a relacao de trabalho. 0 regime franquista

nao deixava vazar as informacoes sobre o mer-

cado de trabalho, que diminuia sem cessar. Cur-

vando-se, fina:mente, ao peso da realidade, mar-

cado em 1977 por um grande ndrnero de desern-

pregados, o governo decidiu nesse ano incluir en-

tre as causes justificadoras da despedida do em-

pregado, as chamadas causas objetivas on tecno-

l6gicas, economicas e estruturais. A pouco e pou-

co, a legislagao foi perdendo sua antiga rigidez,

ate, chegar ao Estatuto dos Trabaihadores de mar-

co de 1980.

Seu art. 52 trata da licitude da extincao do
contrato devido a inaptidao do empregado de-

pots do periodo de prova; por falta de adaptacao
as modificacoes tecn.cas operadas no seu posto de
trabalho, isto se fracassada a tentativa de rea-

daptacao do empregado durante noventa dins;
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por causal econ6micas ou tecnol6gicas ou forge
major (v. Estudios de derecho del trabajo, en me-
moria del prof. Gaspar Bayon Chacon, pfig. 467.

Madrid, 1980).

sentando uma proposta so nosso constituinte e.
particular, so legislador ordinerio.

Como fecho a este ponto do nosso estudo, que-

!-emos destacar que a ligao da Espanha nao deve

ser esquecida por n6s, brasileiros, neste momento
em que o Congresso parteja laboriosamente nova

"Lex Fundamentalis".

Essa nacao amiga conseguiu adaptar a legis-

lacao atinente a exting6o do contrato de trabaiho

ao periodo de crise, pela qual passaram, pratica-

n,ente, todos os passes do globo, porque a sua

Constituigdo nao agasalhava qualquer norms ri-

gida e inflexivel sobre a materia.

Ao que parece o Brasil esta desejando incor-

rer nesse erro.

Nao s6 a estabilidade, como outros direttos dos

empregados, sao regulados pelo Projeto com tal

riqueza de minilcias que a Constitui&ao vat equi-

parar-se a uma lei ordineria.

Damos razao a Munro (0 Govern dos Esta-

dos Unidos) quando assinala que, depots da I

Guerra Mundial, as Constituicoes passaram a ser

mats extensas que as do seculo passado, que pri-

mavam por sua parclmona de expressoes no tra-

f.o das questoes levadas so piano mail alto do

sistema legal. Ocupavam -se elan, apenas, de as-

suntos politicos. No seculo XX e em especial.

9epois da I Guerra Mundial (14-18), o tamanho

das Constituicoes cresceu consideravelmente ns

mesma medida em que ocorreu o crescirnento das

fungoes estatats, as quaffs pediram novas princi-

pios e novas normas.

Consoante o disposto no art. 51, reconhecida

a autenticidade da causa , tem o empregado direito

a uma indenizacao de vinte Was por ano de ser-

vigo e aviso previo corn a seguinte duragao: de

um mes pars aqueles que tiverem menos de um

ano de servico ; dots meses - pars um e menos

de dots anos ; tres meses pare doss ou mats anos.

Prescreve , ainda , o art . 56 da lei espanhola je

citada que declarada a despedida improcedente,

no prazo de cinco dias , a contar da notificacao

da sentenea , tem. o empregador de readmitir o

empregado ou indenize -lo na seguinte base: 45

Was por ano de servico ate o maximo de 45 sa-

lArlos.

Como se ve a garantia do emprego , na Espa-

nha, a concretizada por intermedio de aviso pre-

vio de duracao variavel em funcao do tempo de

servico e de uma indenizacao calculada por cri-

terios acima do normal.

0 prof . Alfredo Ruprecht escreveu interessan-

te estudo enfocando a questao da estabilidade na

America Latina ( in Estudios sobre derecho indi-

vidual de trabajo , en homenaje al prof . Mario L.

Deveali 1979 , Buenos Aires , Heliasta , pegs. 641 e

i,eguintes ). Afirma ate com veemencia , que nao

existe a estabilidade absolute "pois em caso de

juste causa ou por razbes de forga nvalor a dis-

solucao pode produzir-se".

Depots de passar em revista a legislacao dos

paises Latino-americans, conclut que neles exis-

te marcada preferencia pela protegfio erias emprego
in-

mediante a fixacao de san&oes p

denizag6es.

Corn prudencia e sabedoria o conhecido mes-

tre portenho nos de um alerts:

"...queremo3 dizer que em paises em de-

senvolvimento , com tecnicas que nao tem a

perfeigao alcangada em outros passes desenvol-

vidos cconomlcamente, a estabilidade pole ser

sumarnente perigosa, travar o desenvolvirnento

industrial, encarecer a producao
e baixar a

qualidade. Tao pouco urna sancao mui'.o leve

e aconselhavel, pots ela pode
fazer cair a clas-

se trabalhadora nurn estado de impotencia an-

te o perigo de desemprego". (obra citada, peg.

648).

Se de um lado a inconvenicnte 0 excesso de

proteao so empregado, de outro, tambem, a con-
, deixe-1o inteiramente sern defesa diante

do patrao. A o que, a final, iremos sustentar apre-

Nao se pode diner que 0 Projeto saido da

Comissao de Sistematizacao nos conduzire, a uma

das maiores Constituigoes do mundo, oomo pen-
sam alguns. Fora de duvida, porem, que muitos
arsuntos aninhados no Projeto de forma parti-

cularmente pormenorizada deveriam ser remeti-

dos so legislador ordinerio.

Como vimos ha pouco, quase todos as consti-

tuiooes modernas nao se ocupam da estabilidade
no empregu como o fez o Projeto de Constituipao.

0 Projeto contem normas que, no futuro, dei-

xarao estreita margem de autonomda
ao legis-

lador ordlnario que tern a incumbencia de zelar

pela permanente adequacao do ordenamento jurf-

dico as transformacoes por que passam, intermi-

navelmente, as instituigoes sociais, politicos e eco-

n6micas. Aqui, cat berm o magisterio de Eugen

Ehrlich: ...toda evolucao legal repousa na evo-

lugao social e toda evolucao consiste no fato de

que os homers e sues relacoes se modificam no

decorrer do tempo". (F urdamentos
da sociologia

do direito, peg. 803 , Cadernos da UnB).
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Repetimos: o Projeto, ocupando-se da proble-

nratica trabalhista de maneira tao meticulosa,

vai converter-se, com certeza, num obstaculo a
conformac%o do nosso direito a realidade social e
CC O 11611lica.

Portanto, nossa resposta it indagacao sobre a

conveniencia, ou nao , de a futura Constituicao

al;rigar normas re'ativas ao instituto da estabili-

dade 6 pela negativa.

8. A Lei n° 4.862 , de 1923 (Lei E16i Chaves),

concedia a estabilidade aos ferroviarios, depots de

10 anos de servico efetivo.

Depois, a pouco e pouco, essa protecao foi ga-

nhando amplitude: o Decreto n° 17.940, de 1927,

Estendeu a estabilidade aos trabalhadores portua-

rios; Decreto n9 20.461, de 1930, aos empregados

das empresas de servigos ptibl.cos; Decretos n°s ..

24.273 e 24.615, de 1934, aos comercia,rios e ban-

carios e, finalmente, a Lei n° 62 de 5 de junho de

1935 a todae as eategorias profissionais, excluidos,

apenas, os ruricolas e os dom6stieos.

Este retrospecto legislativo revela que nosso

pals s6 se ocupou da garantla do emprego no

terceiro decenio deste s6culo e, assim mesmo, de

forma limitada a um unto setor profissional. Ao

depois, lentamente, tal garantia foi se amp'iando

ate alcancar seu ponto m'aximo de incldencia com

a Let n9 62.

Noutra oportunidade, o exame cuidadoso das

causas da evolugao do instituto da estabilidade

em nosso pals talvez venha a interessar a alguns

leitores. Agora, parece-nos certo que a atengao

da maioria ester centrada no tipo de roupagem cons-

titucional que esse Instituto deve ter.

Nero nos parece fora de prop6sito, por6m. di-
zer algumas palavras sobre os pontos distintivos
da Lei n° 62 e da Consolidagao das Leis do Tra-
balho que a sucedeu.

Aquele dip'oma legal - ja em 1935. estabele-

cia serem justas causas Para a despedida, pratica

de ato desabonador pelo empregado e a forca maior.

Em seguida, esc'arecla que se consideravam casos de

forca maior, para o feito de dispensa do emrpre-

gado, a supressao do emprego ou cargo por mo-

tivo do economfa, aconselhada pelas condicoes eco-

n6micas e financeiras do empregador determina-

des pela diminuicao dos neg6cios ou restricao da

atividade comercial".

Como se ve em plena vigencia da Constitui-

cao de 1934 , a lei ordin6,ria adnritia causas ob-

jetivas para n dissolucao de contrato de trabalho.

A CLT, nos seus arts. 501 e 504, acolheu con-

c!•ituacao de forca maior dissociada daquela con-

sagrada no COdigo Civil, no tocante aos seas com-
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ponentes e a sua repercussao no contrato de tra-

balho o p6s de lado o conceito da Lei n° 62.

A doutrina e a jurlsprudencia, devagar, foram

construindo uma teoria sobre a forca ma-or no

simbito trabalhista quo, hoje, 6 quase Impossivel

ser ela reconhecida por nossos tribunais. A rigor,

sd causas subjetivas v6m sendo apreciadas pela

Justica do Trabalho.

A Lei n° 5.107 do 1966, (Lei do Fundo de Ga-

rantia do Tempo de Servico) admitiu - mediante

a opcao pelo regime que veto instituir - a con-

versao do tempo do estabiiitdrio por uma indeni-

-zagao dobrada, no caso de despedida injusta.

As empresas, por motivos 6bvios, dao prefe-

rencia aqueles que optarem pelo FGTS e sua dis-

pensa motivada, 6 punida, apenas, com uma in-

aenizacao de 10% sobre os valores depositados na

ccnta vinculada e macs o aviso pr6vio.

9. De tudo que falamos nas linhas preceden-

tes podem ser extraidas algumas ilagoes para bem

exprimir nosso pensamento sobre a relevancia do

instituto da estabilidade, neste momento, em nos-

so Pais.

Dar ao empregado a garantia de que seu pa-

trao s6 podera dispensa-lo em determinadas situa-

coes nao causa qualquer dano a livre empresa.

Ao inv6s, tudo indica que a produtividade da mao-

-de-obra tenderer a malhorar porque o emprega-

do nao trabalhara preocupado com o dia de ama-

nha e estara, liberto do receio de ficar desempre-

gado de um momento para outro.

A estabilidade mitigada ou relativa no cria

r,-waiores dificuldades ao desenvo ' vimento economi-

co do Brasil . A ela conhecida e aplicada em na-

mes de econom' a mais forte que a nossa e, no

entanto , as classes socials interessadas nao se

rebelam contra esse beneficlo trabalhista. A Es-

panha 6 um exemplo do que afirmamos.

Portanto , n5o deixa de ser um exagero di-

zer-se que as atividades econbmicas entrarao em

colapso se a lei reduzir a faculdade de o em-

pregador extinguir, quando bem entender, o con-

trato de trabalho.

Na perspectiva do direito comparado, ficou bern

demonstrado que as nagoes, de modo geral e com

inexpressivas excepcoes, se abstem de erguer a ga-

rantla do emprego ao piano constitucional. E, em

nosso entendimento, agem com acerto. De fato, o

direito ao emprego ester. sujeito a mudancas no curso

do tempo e so a lei ordinaria tem a necesodria

fiexibilidade para obse,va.-'as adequadamente. Co-

locar o instituto da estabilidade sob o polio cons-

titucional 6 enrigece-lo em demasia, 6 suscitar pro-

blemas de dificil solucao tanto no piano individual
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Como no coletivo. E o Projeto vem servir de molde
a uma Constituipao rigida, tal a dificuldade que
cria para ser er 'endada.

Ainda sob o angulo do direito comparado,

eonstatou -se que a estabil dade no emprego tem

alcance e efeito que variam considerave - mente de

um pals para outro, fenbmeno resultante de va-

riados fatores.

Percebe -se, desde logo, que nao revelamos ao

longo deste pequeno estudo , qualquer simpatia por

este ou aquele modelo adotado nesta ou naquela

nacao . E que desejamos uma forma de protecao

do emprego que reflita a nossa realidade s6cio-

econ6mica , em continua efervesc6ncia e num rit-

mo acelerado de metamorfose encontradiGo nos pai-

scs que se avizinham do pleno desenvolvimento

econo:nico e cultural.

A Constituicao , em elaboracao no Congresso,

nao deve agasalhar qualquer disposig5o referente

'r estabi idade no emprego . Quando muito , deveria

a Assembl6ia Constituinte acolher o disposto no

Projeto Cabral I: proteg5o ao trabalhador contra

as desped : das Injustas , nos termos da lei.

Deste modo , a futura lei ordinAria podera

garantir o emprego do trabalhador talvez de for-

rna mais realista que a CLT. Considerara , as cau-

sas subjetivas e objetivas, como legitimadoras da

dispensa do empregado ( falta grave do ernprega-

do, necessidades financeiras , t6enicas e econ6ml-

cas da empresa etc). No reconhecendo , a auto-

ridade competente , ser verdadetro o motivo alega-

do pelo empresArio . deve ser ele obrigado a pagar

ao empregado uma indenizacao que desestimule

gestos semelhantes.

A indenizacao nos caws de despedida injusta,
deve ser maior que aquela prevista na Lei do Fundo
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de Garantia ( 10% dos depdsitos na conta vincula-

da). Se a despedida foi motivada - o emprega-

2o tera direito , apenas , ao Fundo de Garantia. Es-

te, em nosso entendimento, nao deve ser extinto.

9. 0 Projeto de Constituigao preparado pela

Comlzzsao de Sistcmat zagao dA ao Estado a fa-

cu:dade de intervir profundamente na economia

do pals o que faz renascer em n6s, o receio de

continuarmos cultivando um terrivel paradoxo: o

regime politico resguarda a liberdade , mas nosso

modelo econ6mico tende a anular a livre inic:a-

tiva.

Singular e melanc6lico 6 o fato de passes Co-

mo a URSS e a China Popular virem reconhecen-

do que sem a livre iniciativa nao ating:rao o mes-

mo grau de prosperidade das nacoes ocidentais en-
quanto o Projeto de Constituicao , estranhamente,

;rarece querer levar-nos a algo semelhante Aquilo

que nao deu certo no bloco oriental.

Para encerrar a nossa exposicao sobre a ne-
cessidade de proteger -se o empregado contra as

despedidas arbitrArlas , vamo-nos servir das seguin-

tes palavras de Maurice Duverger (Os grandes sis-

temas politicos , Almedina, Coimbra, 1985, pz g.

189):

"A democracia liberal s6 pode funcionar se

os antagonismos entre as diversas classes so-

ciais nao forem muito profundos e muito vio-

lentos. Ao elevar o nfvel geral de vida, o desen-

volvimento t6cnico diminui precisamente esses

antagonismos".

E o Projeto de Const .ituicao , como estA, ira,
aprofundar tais antagonismos.

Sao Paulo , 18 de janeiro de 1988.
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