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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho e o corolario da dignidade humana e sua mais insita forma de participacao 

social. E as mudancas havidas no Direito Laboral, no tocante a flexibilizacao das normas e 

leis do trabalho, interviram de maneira direta e consideravel na relacao entre o empregador e 

empregado, e, conseqiientemente, no relacionamento entre o homem e a sociedade 

economicamente globalizada a qual faz ele parte nos dias de hoje. E, no afa de possibilitar aos 

leitores uma visao bem mais concreta de todas as presentes situacoes e circunstancias, 

propomos-nos a proceder ao estudo destes dois conceitos do mundo laboral contemporaneo, 

quais sejam, a flexibilizacao das normas e leis trabalhistas, em uma visao detalhada e 

colacionada aos ditames e preceitos constitucionais e infraconstitucionais brasileiros, e a 

globalizacao, que com seus caracteres e peculiaridades de sistema socio-economico-cultural 

hodierno, constitui, indelevelmente, no maior motivo e principal alvo das recentes mudancas 

sofridas pelo Direito do Trabalho, tendo em vista ainda, como era esperada, a existencia de 

inumeras e contundentes divergencias acerca da tematica. Dessa maneira, te, a presente 

monografia por escopo abordar os aspectos relacionados com as doutrinas de flexibilizacao do 

direito trabalhista brasileiro no contexto atual de globalizacao da economia e transformacao 

das relacoes economicas de trabalho, detendo-se mais especificamente na analise da 

experiencia flexibilista brasileira e nos obices constitucionais e legais a flexibilizacao do 

Direito do Trabalho no Brasil. De outro lado, confronta os aspectos de sobrevivencia 

economica das empresas e o respeito as garantias minimas indispensaveis a dignidade humana 

dos trabalhadores. 

FLEXIBILIZACAO-TRABALHO-GLOBALIZACAO-CONSTITUigAO-ECONOMIA 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O mundo atual esta passando por uma fase de transicao resultante, dentre varios 

fatores, da necessidade das empresas em se adequarem a metodos eficientes de competicao 

economica em um cenario de livre fluxo dos mercados. Soma-se a isso a profunda revolucao 

tecnologica, geradora de modificacoes radicals na organizacao da producao, tendo de outro 

lado, a constante necessidade de combate ao desemprego, 

Nesse contexto, surge a discussao sobre a necessidade de flexibilizacao das relacoes 

do trabalho, onde alguns sustentam ser a rigidez das instituicoes a responsavel pela crise nas 

empresas, retirando delas as possibilidades de adaptarem-se a um mercado em constante 

mutacao. 

Mas como ter certeza de que esta medida constitui, por si so, em meio admissivel a 

solucao das problematicas atuais, especificadamente na relacao entre empregado e 

empregador9 Como saber se as negociacoes flexibilistas possuem, tal qual se preve, o objetivo 

maior de se efetivarem em beneficio do lado mais fraco desta balanca, qual seja, o 

trabalhador. Trata-se de questionamentos que nao podem deixar de serem devidamente 

respondidos o quanto antes, visto que a duvida subsistente ate entao consubstancia a anuencia 

da sociedade a uma serie de injusticas veementes e manifestas, quer no piano economico, quer 

seja no piano sociologico. 

E, com o proposito de compreender, de maneira mais ampla, a importancia do tema e a 

necessidade de se impor as mudancas ocorridas os obstaculos que as mesmas necessitam, 

tornando possivel a abertura dos conhecimentos e das informacoes adquiridas pelo 

pesquisador a um publico diversificado, nao restringido, unica e exclusivamente, aos 

estudantes de Direito e demais profissionais desta area de atuacao humanistica, todos com 

poder de conscientizar a Comunidade Academica de dos aspectos positivos e negativos da 
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Flexibilizacao das Leis de Trabalho, procedemos ao presente estudo, com o fito maior de que 

a melhor nocao destes problemas os seja util nas suas posteriores lidas com os dissidios 

referentes a problematica. 

E, para a eficaz e efetiva realizacao dos trabalhos de analise e investigacao do 

problema em discussao, valemo-nos dos seguintes recursos: Utilizacao dos materials didatico-

pedagogicos que se fizerem necessarios ao bom e fiel cumprimento das atividades planejadas 

(canetas, lapis, borrachas, cadernos, livros, editorials, notas de imprensa, formularios de 

questionamentos, orientacao pedagogica, sala de estudo, equipamentos de informatica, etc.); 

leitura sistematizada, de cunho teorico, dos comentarios doutrinarios ate entao divulgados 

acerca do tema, tendo por escopo uma melhor situacao ante as circunstancias que norteiam o 

pensamento juridico-trabalhista no que tange as mudancas ocorridas e; a aplicacao de 

questionamentos que possibilitassem uma concepcao social empirica dos problemas. 
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FLEXIBILIZACAO DAS NORMAS TRABALHISTAS EM UM CENARIO DE 

GLOBALIZACAO DA ECONOMIA 

1 - A FLEXIBILIZACAO DO DIREITO DO TRABALHO 

Embora nascida a flexibilizacao das normas de direito do trabalho no contexto do 

Direito Economico e tambem na Economia, tendo reflexos no campo do Direito do Trabalho, 

a tese da flexibilizacao ganha hoje generalizada aplicacao em qualquer ramo da ordem 

juridica que necessite adaptar-se a realidade da atual sociedade. 

A flexibilizacao tern sido a resposta ao Estado onipotente, onipresente e onisciente, 

que representa muito mais um fator de atraso e de recessao economica do que de progresso 

(Martins, 2000: 111-2). 

A globalizacao da economia acirrou a polemica entre os defensores do Estado Social e 

os adeptos do Estado Liberal, os quais, obviamente, adotaram caminhos distintos a respeito da 

posicao dos poderes publicos frente as relacoes de trabalho. Os neoliberais pregam a omissao 

do Estado, desregulamentando, tanto quanto possivel, o Direito do Trabalho, a fim de que as 

condicoes do emprego sejam ditadas, basicamente, pelas leis do mercado. Ja os defensores do 

Estado Social, esteados na doutrina social da Igreja ou na filosofia trabalhista, advogam a 

intervencao estatal nas relacoes de trabalho, na medida necessaria a efetivacao dos principios 

formadores da justica social e a preservacao da dignidade humana (Sussekind, 1998: 44). 

Para uns, a flexibilizacao e o anjo, para outros, o demonio. Para certas pessoas e a 

forma de salvar a patria dos males do desemprego, para outras, e a forma de destruir tudo 

aquilo que o trabalhador conquistou em seculos de reivindicacoes, que apenas privilegiam os 

interesses do capital, sendo a forma de fazer com que o empregado pague a conta da crise 

economica (Martins, 2000: 13). 
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Romagnole (1998: 22-7) afirma que a flexibilidade, para muitos empresarios, e 

considerada como uma droga: se acostumam com ela rapidamente, nunca tern o suficiente e 

querem doses cada vez maiores. 

Para Romita (1993: 23-4), a palavra flexibilizacao tern sido estigmatizada e por isso 

ate hoje se torna de certa forma desaconselhavel o seu emprego, porque logo surgem reacoes. 

O certo seria se falar de adaptabilidade das normas de direito do trabalho as novas exigencias 

do momento economico, social, historico e cultural que atravessamos. 

Os economistas possuem uma visao muito particular do que e ou do que deve ser a 

flexibilizacao. Entendem eles que aumentar a produtividade do trabalho e a chave do 

desenvolvimento e que hoje em dia e cada vez mais claro que as relacoes de trabalho e as 

formas de remuneracao tern importancia decisiva no aumento de produtividade. 

Por outro lado, para os economistas, a mao-de-obra do trabalhador e insumo 

equiparavel aos de natureza meramente fisica, a diferenca entre estes insumos e resultante, 

tao-somente, da maior ou menor rigidez com que sao submetidos a ideologia do determinismo 

materialista, ora de natureza capitalista, ora de natureza marxista. 

Costa (1999: 132) afirma que os juristas possuem ponto de vista diverso dos 

economistas, na medida em que veem no trabalhador uma pessoa humana dotada de 

dignidade. Para eles, a mao-de-obra nao constitui apenas um fator ativo de producao, mas um 

grupo de pessoas com necessidades basicas que precisam ser satisfeitas, atraves do ganho que 

auferirem com o seu trabalho. 

"O trabalho e um instrumento de dominacao e transformacao da 

natureza, destinado a contribuir para a felicidade de todos e nao 

apenas para o favorecimento de alguns. Por isso, as relacoes de 

trabalho reguladas pelo direito, dele devem fazer um instrumento a 

servico da dignidade do homem e nao o meio de regular um 
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mecanismo ou um organismo de que o ser humano participe apenas 

como peca ou como celula" (Costa, 1999: 133). 

No piano juridico, a flexibilizacao das relacoes de trabalho pode ser compreendida, 

ainda, pelo estudo da teoria da imprevisao e a revisao dos contratos, que se contrapoe a 

classicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pacta sunt servanda dos romanos e se constitui na tese moderna da clausula rebus sic 

standibus, uma vez que a norma juridica deve ser um instrumento de adaptacao do direito aos 

fatos, numa sociedade em constante mutacao. 

O certo e que parece acordante entre juristas e economistas, que o objetivo primordial 

da flexibilizacao nas relacoes de trabalho no contexto atual de globalizacao da economia e de 

crises na oferta de empregos, pelo menos no que diz respeito ao seu aspecto pratico, e o de 

evitar a extincao de empresas, com evidentes reflexos nas taxas de desemprego e agravamento 

das condicoes socioeconomicas. 

A flexibilizacao das normas do Direito do Trabalho visa assegurar um conjunto de 

regras minimas ao trabalhador e, em contrapartida, a sobrevivencia da empresa, por meio da 

modificacao de comandos legais, procurando outorgar aos trabalhadores certos direitos 

minimos e ao empregador a possibilidade de adaptacao de seu negocio, mormente em epocas 

de crise economica (Martins, 2000: 45). 

Com a flexibilizacao, os sistemas legais preveem formulas opcionais ou flexiveis de 

estipulacao de condicoes de trabalho, seja pelos instrumentos de negociacao coletiva, ou pelos 

contratos individuals de trabalho, seja pelos proprios empresarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. FLEXIBILIZACAO E DESRI-GULAMENTACAO 
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Existem inumeras definicoes para a flexibilizacao do direito do trabalho, sob os mais 

diferentes pontos de vista. As definicoes envolvem aspectos juridicos, economicos, sociais e 

politicos. 

Etimologicamente, a palavra flexibilizacao e um neologismo. Nos dicionarios sao 

encontradas apenas as palavras flexibilidade, do latimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA flexibilitate, significando a qualidade de 

ser flexivel, e ainda elasticidade, destreza, agilidade, flexao, flexura, facilidade de ser 

manejado, maleabilidade, bem como a palavra flexibilizar, defmido como o ato de tornar 

flexivel (FERREIRA, 1995: 635). 

Do ponto de vista sociologico, a flexibilizacao e a capacidade de renuncia a 

determinados costumes e de adaptacao a novas situacoes. 

No que pertine ao Direito do Trabalho, objeto principal da flexibilizacao em estudo, 

importante ressaltar a diferenca conceitual entre a flexibilizacao e a desregulamentacao. 

Segundo Amauri Mascaro do NASCIMENTO (1997): 

"Flexibilizacao do direito do trabalho e a corrente de pensamento 

segundo a qual necessidades de natureza economica justificam a 

postergacao dos direitos dos trabalhadores, como a estabilidade no 

emprego, as limitacoes a Jornada diaria de trabalho, substituidas por 

um modulo anual de totalizacao da duracao do trabalho, a imposicao 

pelo empregador das formas de contratacao do trabalho moldadas de 

acordo com o interesse unilateral da empresa, o afastamento 

sistematico do direito adquirido pelo trabalhador e que ficaria ineficaz 

sempre que a producao economica o exigisse, enflm, o crescimento do 

direito potestativo do empregador" (NASCIMENTO, 1997: 120). 

Orlando Teixeira da Costa (1992) preleciona da seguinte forma: 
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"A flexibilizacao e o instrumento ideologico liberal e 

pragmatico de que vem se servindo os paises de economia de 

mercado, para que as empresas possam contar com mecanismos 

capazes de compatibilizar seus interesses e os dos seus trabalhadores, 

tendo em vista a conjuntura mundial, caracterizada pelas rapidas 

flutuacoes do sistema economico, pelo aparecimento de novas 

tecnologias e outros fatores que exigem ajustes inadiaveis" (COSTA, 

1992: 779). 

Segundo Sergio Pinto MARTINS (2000): 

"A flexibilizacao do Direito do Trabalho e o conjunto de regras 

que tern por objetivo instituir mecanismos tendentes a compatibilizar 

as mudancas de ordem economica, tecnologica, politica ou social 

existentes na relacao entre o capital e o trabalho" (MARTINS, 2000: 

25). 

J a a desregulamentacao do direito do trabalho seria uma forma mais radical de 

flexibilizacao, na medida em que o Estado retiraria toda a protecao normativa conferida ao 

trabalhador (inclusive as garantias minimas), permitindo que a autonomia privada, individual 

ou coletiva, regulasse as condicoes de trabalho e os direitos e obrigacoes advindos da relacao 

de emprego. Note-se que a flexibilizacao pressupoe a intervencao estatal, ainda que para 

assegurar garantias minimas ao trabalhador (ou a sociedade - uma vez tratar-se de direitos 

indisponiveis), com normas gerais abaixo das quais nao se poderia conceber a vida do 

trabalhador com dignidade. 

Assim, nao ha que se confundir flexibilizacao e desregulamentacao, sendo esta ultima 

caracterizada pela total ausencia do Estado no disciplinamento das relacoes de trabalho, 
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permitfndo assim um maior desenvolvimento da plena liberdade sindical e das normatizacoes 

coletivas no ambito privado das relacoes entre capital e trabalho. 

Dai porque para Nascimento (1997: 122), desregulamentacao e vocabulo que deve ser 

restrito ao direito coletivo do trabalho, nao se aplicando ao direito individual do trabalho para 

o qual existe a palavra flexibilizacao. Assim, desregulamenta-se o coletivo e flexibiliza-se o 

individual. Portanto, desregulamentacao seria a politica legislativa de reducao da interferencia 

da lei nas relacoes coletivas de trabalho, para que se desenvolvam segundo o principio da 

liberdade sindical e das representacoes de trabalhadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. AS CORRENTES DE FLEXIBILIZACAO DO DIREITO DO TRABALHO 

De acordo, ainda, com NASCIMENTO (1997: 116-7), pode-se distinguir tres 

correntes que se posicionam sobre a questao da flexibilizacao das relacoes de trabalho: 

3.1. DA CORRENTE FLEXIBILISTA 

Para essa corrente, cujas ideias sao sintetizadas na manifestacao de Lobo Xavier 

(1993: 74), em Portugal, no seu Curso de Direito do Trabalho, o direito do trabalho passa por 

fases diferentes: a da conquista, a promocional e a de adaptacao a realidade atual, com as 

convencoes coletivas de trabalho desenvolvendo clausulaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in melius e in pejus, na tentativa de 

dar atendimento as condicoes de cada epoca e de cada setor. 

Para os flexibilistas e preciso distinguir precisamente as fases por que passa o Direito 

do Trabalho. Em um primeiro momento deve-se assegurar os direitos trabalhistas. Trata-se de 

uma conquista dos trabalhadores. Apos, tem-se o momento promocional do Direito do 

Trabalho. Na terceira fase, ocorre a adaptacao desses direitos a realidade dos fatos, como no 
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que diz respeito as crises, o que e feito por meio das convencoes coletivas, que tanto pode 

assegurar melhores condicoes de trabalho como tambem situacoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in pejus. 

Assim, no momento em que a economia apresentar indices palpaveis de estabilidade, 

aplica-se a lei. Na fase em que ela apresentar crises, faz-se a flexibilizacao das regras 

trabalhistas, tanto para pior como para melhor. 

E a posicao, no Brasil, adotada por Robortella (1994: 86), ao mostrar a natureza 

cambiante da realidade economica, com o que uma norma pode ser socialmente aceita num 

periodo de abastanca, mas absolutamente nociva numa sociedade em crise e desemprego. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. DA CORRENTE ANTIFLEXIBILISTA 

Entende essa corrente ser a proposta de flexibilizacao mero pretexto para reduzir os 

direitos dos trabalhadores. E a posicao adotada, no Brasil, por Costa (1991: 102), dentre 

outros, que vislumbra a possibilidade do agravamento das condicoes dos hipossuficientes, 

sem qualquer contribuicao para o fortalecimento das relacoes de trabalho. 

Para essa corrente a flexibilizacao do Direito do Trabalho e algo nocivo para os 

trabalhadores e vem a eliminar certar conquistas que foram feitas ao longo anos. Seria uma 

forma de reduzir direitos dos trabalhadores, agravando a situacao dos mesmos sem que 

houvesse qualquer aperfeicoamento ou fortalecimento das relacoes de trabalho. 

3.3. DA CORRENTE SEMIFLEXIBILI ST A 

Tern como um dos defensores Romagnoli (1992: 143), na Italia, para quern a 

flexibilizacao deve comecar pela autonomia coletiva, para evitar riscos, por meio de 

negociacdes coletivas. 
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Os seguidores dessa corrente pregam a observancia da autonomia privada coletiva e 

tambem sua valorizacao plena. A flexibilizacao seria feita pela forma coletiva, havendo uma 

desregulamentacao do Direito Coletivo do Trabalho, por meio das convencoes ou acordos 

coletivos. 

Sob a otica da teoria semiflexibilista, seria possivel afirmar a existencia de uma norma 

legal minima, estabelecendo regras basicas, ficando o restante para ser determinado pelas 

convencoes ou acordos coletivos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. O PROCESSO DE FLEXIBILIZACAO DAS RELACOES DE TRABALHO NO BRASIL 

De ja algum tempo o Brasil, ao sabor das circunstancias socio-econdmicas, vem 

flexibilizando suas normas trabalhistas. Importante destacar, no entanto, que a flexibilizacao 

no Brasil, so foi erigida ao patamar de norma constitucional a partir da Carta Magna de 1988. 

Pastore (1996: 102) entende que a flexibilizacao teve uma funcao auxiliar importante. 

Na Europa, ela ajudou a alocar as pessoas nas novas modalidades de trabalho, tais como o 

trabalho por projeto, por empreita, em tempo parcial, com prazo determinado, etc. No Brasil, 

a flexibilizacao possui um papel adicional estrategico. Ela facilita a desobstrucao dos entraves 

legais que hoje bloqueiam a entrada das pessoas no mercado formal. 

O excesso de rigidez da Constituicao, Consolidacao das Leis do Trabalho (CLT) e 

Justica do Trabalho tern provocado uma reacao selvagem por parte do mercado. Mais de 55% 

(Cinquenta e cinco por cento) da forca de trabalho brasileira esta a margem da lei, sem 

nenhuma protecao lembrando-se que, nesse caso, o Estado nada arrecada, ficando apenas com 

onus de socorrer essas pessoas na doenca e na velhice. A "flexibilizacao selvagem" e o 

resultado da combinacao de pouco investimento com muita rigidez (Pastore, 1996: 103). 
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A flexibilizacao surgiu na Europa na decada de 60 e ja nos idos de 1965 e 1966 

encontramos vestigios iniciais da flexibilizacao no Brasil, com a Lei 4.923/65, que trata da 

reducao geral e transitoria dos salarios ate o limite de 25%, por acordo sindical, quando a 

empresa tivesse sido afetada por caso fortuito ou forca maior em razao da conjuntura 

economica e, ainda, com a Lei do FGTS (Lei 5.107/66) que, implodindo a estabilidade, deu 

ampla liberdade ao empregador para despedir os empregados regidos pelo FGTS. 

Tem-se ainda como exemplo as leis terceirizantes, especialmente a Lei n° 6.019/74, 

conhecida como lei do trabalho temporario, editada sob a pressao da existencia, no ano de 

1973, de 50.000 trabalhadores em Sao Paulo prestando servicos a cerca de 10.000 empresas 

de trabalho temporario. As empresas tinham por objetivo conseguir mao-de-obra mais barata, 

nao pretendendo se furtar as regras tutelares da legislacao trabalhista, que visava proteger o 

trabalhador (Martins, 2000: 51). 

Depois do advento da Constituicao Federal de 1988, embaladas pela 

constitucionalizacao da flexibilizacao, foram surgindo novas leis que modificaram em parte o 

Direito do Trabalho. Citemos como importante norma flexibilizadora pos Constituicao, as 

Medidas Provisorias que introduziram os contratos por tempo parcial e o banco de horas. 

A Medida Provisoria do trabalho a tempo parcial (MP n. 10952-20/2000), que 

acrescentou um artigo a Consolidacao das Leis do Trabalho (art.58-A), conceitua como 

trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duracao nao exceda a 25 horas semanais. 

Este sistema se justifica, porque uma parte do tempo do trabalhador e dedicado ao emprego e 

o restante do tempo, a outras atividades alheias ao trabalho, assim, com a permanencia do 

empregado por um periodo mais curto na empresa, e possivel aumentar o numero de vagas, 

diminuindo-se o desemprego. 

Afirma Pastore (1997: 79) que nos Estados Unidos, entre os 113 milhoes de 

americanos que trabalham para empresas, 80% o fazem em tempo integral e 20% a tempo 
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parcial, tendo um aumento consideravel nas duas ultimas decadas, sendo que em meados dos 

anos 70, a proporcao era de 92% e 8%, respectivamente. 

Em relacao ao salario, no regime de tempo parcial, este deve ser proporcional em 

relacao aos trabalhadores que cumprem o horario integral. Mas deve-se sempre ter em conta 

que o salario nao podera ser inferior ao minimo legal, pois a flexibilizacao encontra obice no 

salario minimo estipulado constitucionalmente. 

A Medida Provisoria n. 10709-3/98, modificou o paragrafo 2° do artigo 59 da CLT, 

prevendo que a partir da entrada em vigor da referida MP, os excessos de horas trabalhadas 

pelo empregado em um periodo poderiam ser compensados no periodo maximo de 01 ano. Ou 

seja, se os sindicatos acordarem, mediante negociacao coletiva, as horas extras praticadas em 

um certo periodo nao precisarao ser pagas, desde que compensadas no periodo maximo de um 

ano. Flexibilizou-se a necessidade de acrescer-se um valor pecuniario a hora extra, que passou 

a ser, optativamente, compensada. 

Assim, devera ser observado um si sterna de creditos e debitos, que nao podera exceder 

a um ano, periodo em que ocorrera a flexibilizacao. Nascimento (1998: 268) assinala que se 

esse periodo ultrapassar o total normal de horas do periodo permitido, o empregador devera 

pagar as horas que forem excedentes, observando-se o adicional minimo de 50%. 

5. DOS OBTCES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A FLEXIBILIZACAO NO BRASIL 

O artigo 7° da Constituicao de 1988 foi prodigo na distribuicao de direitos, pouco se 

preocupando com a adequacao das normas a realidade economico-social, ao estatuir, apenas 

nos incisos VI, XIII e XIV, que, respectivamente, a reducao de salarios, a reducao e 

compensate 4e Jornada de trabalho e a prorrogacao da Jornada maxima de seis horas para o 
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trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento processem-se mediante acordo ou 

convencao coletiva. 

Excetuadas estas possibilidades de alteracao, a flexibilizacao da relacao de emprego 

no Brasil tera que passar, necessariamente, por alteracdes de nivel constitucional. 

Martins (2000: 101) costuma classificar os limites da flexibilizacao do direito do 

trabalho no Brasil, quanto a admissibilidade, em dois tipos basicos: a) os admissiveis - que 

sao usados, por exemplo, nas epocas de crise, permitindo a continuidade da empresa, porem 

garantindo um minimo ao trabalhador, sendo realizado, nesse caso, geralmente por meio da 

negociacao coletiva e b) os inadmissiveis - quando sao instituidos apenas com o objetivo de 

suprimir direitos trabalhistas. 

Quanto a proibicao, o referido autor distingue a flexibilizacao em: a) proibida - em que 

a lei veda a flexibilizacao, como ocorre nas hipoteses de normas de ordem publica; e b) 

autorizada ou permitida - como, por exemplo, a contida no inciso VI do art. 7° da 

Constituicao que permite a reducao dos salarios mediante convencao ou acordo coletivo. 

A flexibilizacao pode ainda ser estabelecida pela revisao de certas modalidades 

contratuais, como da revisao do contrato de trabalho temporario, da terceirizacao etc. 

Doutrinariamente, no sistema juridico-positivo brasileiro tem-se estabelecido limites 

legais e constitucionais ao poder de modificacao do arcabouco normativo trabalhista, 

diferenciando-se as posicoes e ideias no que pertine ao maior ou menor grau de limitacao ao 

poder de reforma. 

5.1. LIMITACOES CONSTITUCIONAIS 

Os direitos sociais previstos no art. 7° da Constituicao Federal sao, no dizer de 

Alexandre Moraes (1999: 186), direitos fundamentals do homem, caracterizando-se como 
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verdadeiras liberdades positivas, de observancia obrigatoria em um Estado Social de Direito, 

tendo por finalidade a melhoria de condicoes de vida aos hipossuficientes, visando a 

concretizacao da igualdade social, e sao consagrados como fundamentos do Estado 

democratico, pelo art. 1°, VI, da Constituicao Federal. 

Logo, os direitos sociais previstos constitucionalmente sao normas de ordem publica, 

com a caracteristica de imperativas, inviolaveis, portanto, pela vontade das partes contraentes 

da relacao trabalhista. Conclui Moraes (1999), citando Arnaldo Sussekind que: 

"essas regras cogentes formam a base do contrato de trabalho, 

uma linha divisoria entre a vontade do Estado, manifestada pelos 

poderes competentes, e a dos contratantes. Estes podem complementar 

ou suplementar o minimo de protecao legal; mas sem violar as 

respectivas normas. Dai decorre o principio da irrenunciabilidade, 

atinente ao trabalhador, que e intenso na formacao e no curso da 

relacao de emprego e que se nao confunde com a transacao, quando ha zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

res diibia on res litigiosa no momento ou apos a cessacao do contrato 

de trabalho" (Apud MORAES, 1999: 186) 

Desse modo, o art. 7° da Constituicao elenca normas trabalhistas situadas no mesmo 

patamar dos direitos individuals conferidos aos cidadaos. A insercao dessas normas no titulo 

Dos Direitos e Garantias Fundamentals fez com que adquirissem o status de direitos 

fundamentals. (Ledur, 1998: 116). 

Registre-se, ainda, que os direitos sociais enumerados no art. 7° da Constituicao 

Federal constituem rol exemplificativo, nao esgotando os direitos fundamentals 

constitucionais dos trabalhadores, que se encontram tambem difusamente previstos no proprio 

texto constitucional. 
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Em verdade, a Constituicao brasileira de 1988, em relacao ao Direito do Trabalho foi 

um tanto quanto detalhista. De qualquer maneira foi ela detalhisticamente flexivel, uma vez 

que permitiu que a flexibilidade se processasse quanto a alguns aspectos laborais, sob tutela 

sindical. 

Quase a totalidade da doutrina laboral brasileira entende que a flexibilizacao nao 

podera ser feita sobre direitos minimos assegurados constitucionalmente ao trabalhador, salvo 

quando a propria Lei Maior a permitir, como nos incisos VI, XIII, XIV do art. 7° da 

Constituicao, em que ha uma expressa determinacao para admitir situacoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in peius para o 

trabalhador, que sao os casos de reducao de salario em caso de convencao ou acordo coletivo, 

compensacao de horarios e reducao de Jornada tambem em caso de convencao ou acordo 

coletivos, bem como Jornada de seis horas em caso de trabalho realizado em turnos 

ininterruptos de revezamento, salvo convencao coletiva. 

Importante ressaltar que a Constituicao determina a impossibilidade de reducao de 

salarios e nao da remuneracao. De acordo com o art. 457 da CLT a remuneracao e composta 

de salario mais gorjeta, sendo o salario tudo aquilo que e pago diretamente pelo empregador 

ao empregado e gorjeta tudo aquilo que e pago ao empregado pelo cliente. Assim, nao ha 

nenhum obice a reducao das gorjetas, que nao e salario. Ja o que for proveniente do 

empregador, que e salario, nao podera ser reduzido, salvo por negociacao coletiva. 

Tambem se entende, doutrinariamente, nao ser admissivel a flexibilizacao de normas 

de higiene e seguranca do trabalho, pois sao fundamentals a saude do trabalhador. 

De outro lado, dentro do sistema juridico constitucional brasileiro, os acordos 

derrogatorios devem observar o direito adquirido, em razao do que dispoe o inciso XXXVI do 

art. 5° da Constituicao. 

Por fim, quanto aos obices constitucionais, deve-se observar o que reza o inciso VI do 

art. 8° da Lei Magna, que exige a presenca do sindicato nas negociacoes coletivas. Entende-se, 
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no entanto, que a participacao obrigatoria e do sindicato da categoria dos trabalhadores, pois 

nos acordos coletivos so participam o sindicato da categoria profissional e uma ou mais 

empresas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.2. LIMITACOES LEGAIS 

O artigo 7° da Constituicao de 1988 estabelece, nos incisos VI, XIII e XIV, que, 

respectivamente, a reducao de salarios, a reducao e compensacao de Jornada de trabalho e a 

prorrogacao da Jornada maxima de seis horas para o trabalho realizado em turnos 

ininterruptos de revezamento processem-se mediante acordo ou convencao coletiva. 

A indagacao que se faz e no sentido de serem tais normas constitucionais 

flexibilizadoras exaustivas ou meramente exemplificativas. Por exemplo: se a Carta Magna 

afirma serem apenas dois direitos passiveis de flexibilizacao, quais sejam, a Jornada e o 

salario, e o legislador cria uma norma infraconstitucional flexibilizando um direito diferente 

dos que foram pela Constituicao permitidos, tal norma ordinaria seria inconstitucional? 

Esta indagacao procede porque alguns autores, dentre eles Martins (2000: 101), 

classificam como limites constitucionais, a flexibilizacao proibida, que e aquela em que a 

propria lei veda a flexibilizacao, como ocorre com as normas de ordem publica tendo, de 

outro lado, a flexibilizacao autorizada, sendo aquela em que a lei permite a flexibilizacao. 

Mas a pergunta persiste: e se a norma nao disse se o direito poderia ou nao ser flexibilizado, 

se omitindo? Entao poderia uma norma posterior apresentar uma nova modalidade de 

flexibilizacao, diferente das permitidas pela Lei Maior9 

De acordo com Siissekind (1999:52) melhor teria sido, que a Carta Magna tivesse 

possibilitado a lei ordinaria indicar, restritivamente, as hipoteses nas quais as partes, por meio 

de convencao ou acordo coletivo, pudessem flexibilizar a aplicacao do preceito estatal, 
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fixando os limites insusceptiveis de serem desrespeitados pelos instrumentos de 

autocomposicao. Nada impedindo que a materia seja objeto de lei, inclusive para dispor sobre 

a duracao e os efeitos das alteracoes contratuais. 

Nada impede que uma reforma legislativa amplie as derrogacoes legais autorizadas 

pela Constituicao, desde que se respeite a ordem publica instituida pela Lei Maior. Os limites 

devem ser os proprios comandos constitucionais imperativos que, no caso brasileiro, 

alcancam, as vezes com disposicoes proprias de lei ordinaria, quase todos os institutos do 

Direito do Trabalho (Costa, 1998: 48). 

Os obices legais ao fenomeno da flexibilizacao podem ser exemplificados: nao e 

possivel a diminuicao do periodo de descanso interjornadas para aquem de uma hora diaria, 

pois tal materia e de competencia restrita ao Ministerio do trabalho, nao podendo ser alterado 

por negociacao coletiva. 

Martins (2000: 108) afirma que as condicoes de trabalho deveriam respeitar a clausula zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rebus sic stantibus, pois, enquanto as coisas permanecerem como estao, nao havera 

modificacoes da situacao de fato. Havendo alteracao das condicoes economicas, como nas 

crises, e que deveriam existir mecanismos juridicos para estabelecer-se a flexibilizacao. 

Mannrich (1998: 77) coloca como obice o fato de que nao podem ser objeto de 

flexibilizacao bens juridicos fundamentals indisponiveis, como os relacionados a vida, saude e 

outros relativos a personalidade do trabalhador e a direitos econdmicos basicos. 

Outro obice legal a flexibilizacao diz respeito ao principio da vigencia da norma mais 

favoravel ao trabalhador, o que talvez tenha justificado a obrigacao de flexibilizacao das 

normas atraves da negociacao coletiva, em que se espera que os sindicatos procurem sempre 

as condicoes e os meios mais eficazes na protecao de seus representados. 

OcorrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que Nascimento (1997: 120) lanca por terra esta assertiva, ao afirmar que a 

norma mais favoravel ao empregado nunca foi um principio absoluto, pois sempre permitiu 
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excecoes, especialmente diante de leis do Estado na defesa da sua politica salarial nos 

sistemas de economia com inflacao e necessidade de indexacao, bem como da possibilidade, 

permitida desde 1964, de negociacao coletiva para modificacao da Jornada e do salario, 

alteracoes estas que foram mais tarde incorporadas pela Carta Magna, com algumas 

peculiaridades. 
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6. CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atualmente, a maior preocupacao das entidades internacionais, assim como de 

algumas nacoes, e com o desemprego estrutural, advindo da nova tecnologia e, sobretudo, da 

robotizacao e da automacao. A finalidade de reduzir esse desemprego fomentou a utilizacao 

do Direito do Trabalho, experimentada ao ensejo dos dois choques petroliferos dos anos 70 e 

80 (SUssekind, 1999: 211). 

Se e certo que a transmutacao da economia mundial justifica a flexibilizacao na 

ampliacao das normas de protecao, a fim de harmonizar interesses empresariais e 

profissionais, nao menos certo e que ela nao deve acarretar a desregulamentacao do Direito do 

Trabalho, seja nos paises de cultura juridica romano-germanica, onde a lei escrita e a fonte 

tradicional do Direito, seja naqueles em que a sindicalizacao e inautentica, inexpressiva ou 

inadmitida. A verdade e que ha principios e normas fundamentals que, independentemente 

das teorias economicas ou monetaristas, sao inseparaveis do esforco da humanidade em favor 

da justica social. 

A flexibilizacao pode ser encarada como uma fenda no principio da inderrogabilidade 

das normas de protecao ao trabalho, principio este que vem colocado de forma expressa na 

CLT (art.468), mas tal excecao confirma outro principio basilar do Direito do Trabalho, o 

principio da protecao ao hipossuficiente, de modo a proteger os operarios como um todo. 

Se pretende com a flexibilizacao ajustar as normas juridicas existentes e as normas a 

serem criadas com a realidade economica vigente em um determinado pais, de modo a 

contribuir para solucionar os problemas no Direito do Trabalho, advindos de tal conjuntura. 

Mannrich (1998: 75) coloca que a flexibilizacao exprime o processo de ajustamento das 

instituicoes juridicas as novas realidades da sociedade capitalista. Vincula-se as questoes do 

desemprego, novos processos de administracao da producao, dentre outros. Por meio del a, a 
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empresa ajusta sua producao, mao-de-obra e condicoes de trabalho as flutuacdes do sistema 

economico. 

A maior dificuldade e estabelecer quais sao os limites minimos a serem observados. E 

de se entender, como ja discorrido, que no sistema brasileiro os limites minimos sao os 

constitucionais e os legais. 

Entre os principios universais do Direito do Trabalho, validos para todos os sistemas 

juridicos, situa-se o principio das garantias minimas do trabalhador, respeitado no mundo 

inteiro e imposto de modo heterdnomo. As garantias sao impostergaveis como vantagens 

fundamentals. O Direito do Trabalho e formado por preceitos de ordem publica ou de carater 

imperativo onde prevalece o amparo ao trabalhador como ser humano. E a efetiva justica 

social. 

Seguindo esse raciocinio, os fundamentos de alguns direitos trabalhistas se colocam 

acima da vontade negocial dos trabalhadores e dos sindicatos. Como pode o trabalhador 

renunciar a ferias, repouso, salario minimo e licenca-gestante? A ordem publica nao se 

confundiria com o Direito Publico, mas representaria elemento indispensavel para eficacia das 

principais normas constitucionais do trabalho. O trabalhador somente poderia renunciar o 

direito que tern em vista o seu interesse individual. Diferentemente ocorre quando o interesse 

e coletivo, amparado pela sociedade, pois se torna de carater imperativo, sendo, portanto, 

irrenunciavel. 

Quando existe a hipotese de flexibilizacao e esta ocorre, atraves de tutela sindical, nao 

podera o trabalhador alegar a inalterabilidade da relacao de emprego para nao perder algumas 

vantagens que teria adquirido anteriormente, pois segundo a Constituicao Federal, nos casos 

previstos no art. 7°, o sindicato podera dispor dos direitos individuals dos empregados que 

sejam por eles representados, com aplicacao imediata aos contratos de trabalho em vigencia. 

O que se pretende, e a valorizacao dos direitos coletivos. 
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Parte majoritaria da doutrina entende que a flexibilizacao ideal seria aquela feita por 

acordo coletivo de trabalho, por ser descentralizado e atender as peculiaridades de cada 

empresa, como seu tamanho, seu tipo societario etc. A flexibilizacao pela convencao coletiva, 

generaliza, pois no sistema brasileiro atinge toda uma categoria, sem fazer distincao entre 

empresas grandes e pequenas. 

De outro lado, a imperatividade da lei deve deter-se tao-somente a contratacao 

individual, pois do contrario o empregado flea totalmente desprotegido e ao arbitrio do 

empregador. Assim, na contratacao coletiva, a lei deveria apenas ser dispositiva, em razao da 

possibilidade da negociacao ser feita para varios fins, principalmente quando ha crises 

economicas ou outros fatores. 

Importante ressaltar a observacao que faz Martins (1997: 121), de que a flexibilizacao 

pode ser conveniente para alguns fins, sem perda do sentido do direito do trabalho, mas deve 

ser acompanhada da adocao de outras medidas, cada vez presentes nos ordenamentos 

juridicos e que podem evitar a perda do ponto de equilibrio na relacao juridica de trabalho, 

dentre as quais a representacao dos trabalhadores na empresa, a participacao dos trabalhadores 

nos lucros ou resultados, a adequada regulamentacao da dispensa arbitraria ou sem justa 

causa, no sentido de impedir dispensas retaliativas, sem vedar as dispensas motivadas por 

causas economicas, organizacionais e tecnologicas, alem de uma organizacao de um sistema 

eficiente de seguro-desemprego. 

Uma coisa e certa: a flexibilizacao dos direitos trabalhistas, sozinha, nao cria 

empregos e, muito menos, bons empregos. Esses dependem de varios fatores, sobretudo de 

pesados investimentos nos setores publico e privado (Pastore, 1996: 104). 

Por fim, registre-se as ultimas palavras de Orlando Teixeira da Costa (1999) que, em 

Conferencia proferida no III Congresso Brasileiro de Direito Individual do Trabalho, 

promovido pela LTr Editora, sintetizou em um Credo o seu pensamento, 
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"- Creio no primado do trabalho sobre o capital. 

- Creio na eficacia do trabalho como unica fonte de enriquecimento 

das nacoes. 

- Creio no espirito comunitario da empresa que admite o florescimento 

de relacoes de colaboracao amigavel e de auxilio reciproco. 

- Creio que a justica social so pode ser atingida se todos concordarem 

em pratica-la em conjunto. 

- Creio que a concorrencia sem limites jamais podera gerar um 

sistema economico justo. 

- Creio que os interesses individuals e das empresas particulares 

devem subordinar-se ao interesse geral, ao bem 

comum da Nacao e da Humanidade. 

- Creio que o economico e o politico devem subordinar-se ao 

engrandecimento da criatura humana. 

- Creio na dignidade do trabalhador, na sua capacidade de pensar e 

agir livremente, de conhecer e amar. 

- Creio na possibilidade da harmonia dos contrarios. 

- Creio que a paz e obra da justica social" (COSTA, 1999: 106). 
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