
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO 
CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

  

 
 
 
 

 
 JOSÉ ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS    

 
 
 
 
 
 
 

EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004 E PRINCIPIO DA CELERIDADE: 

UM ESTUDO SOBRE REFLEXOS NA VARA DE CAJAZEIRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUSA - PB 
2011 



JOSÉ ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS    
 
 
 

 
 
EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004 E PRINCIPIO DA CELERIDADE: 

UM ESTUDO SOBRE REFLEXOS NA VARA DE CAJAZEIRAS 

 
 
 
 
 

Monografia apresentada ao Curso de 
Ciências Jurídicas e Sociais do CCJS 
da Universidade Federal de Campina 
Grande, como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em 
Ciências Jurídicas e Sociais. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Professora Ma. Cecília Paranhos Santos Marcelino.  
  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUSA - PB 
2011 



3 

JOSE ORLANDO PIRES RIBEIRO DE MEDEIROS 

EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004 E PRINCIPIO DA CELERIDADE: Um estudo 

sobre os reflexos na vara de Cajazeiras 

Projeto de pesquisa apresentado ao curso de 
Direito do Centro de Ciencias Juridicas e Sociais 
da Universidade Federal de Campina Grande, 
como exigencia parcial da obtencSo do titulo de 
Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais. 

Orientadora:Profa Cecilia Paranhos Santos 

Marcelino. 

Banca Examinadora: Data de aprovac3o: 02/06/2011 

Orientadora: Prof3 Cecilia Paranhos Marcelino. 

Examinador: lana Melo Solano 

Examinador: Robevaldo Queiroga da Silva 



A Deus. 

Aos meus pais. 

A minha familia. 



5 

AGRADECIMENTOS 

A Deus, por estar sempre presente em minha vida; 

Aos meus pais, Jose Orlando e Rita de Cassia, que nao mediram esforcos para me 

dar uma boa educacao e pelo apoio incondicional; 

Aos meus irmaos, Mariza e Fabio, pelas demonst ra tes de amor e pelo apoio e 

conforto nos momentos dificeis; 

Aos meus grandes amigos pelos inumeros momentos de alegria e de crescimento 

que vivenciamos; 

A Prof3 Cecilia Paranhos Marcelino, minha orientadora, pela motivacao e disposicao 

de sempre e pelas intervencoes precisas e esclarecedoras. 



"A prestagao jurisdicional dentro de um 
prazo razoavel e efetivo e um direito 
fundamental do ser humano" 
(Pacto de San Jose da Costa Rica). 



7 

RESUMO 

Com a promulgacao da EC 45/2004, substituiu-se a dicotomia entre trabalhador e 
empregado, que, conforme pacificamente se entendia, restringia a competencia da 
Justica Laboral, aqueles casos em que houvesse vinculo de emprego, expressao 
substituida pela "relagao de trabalho", que apresenta um conceito mais amplo. Deve-
se anotar que, a discussao sobre a ampliacao da jurisdigao trabalhista para lides de 
toda e qualquer relagao de trabalho nao possui reflexos apenas no direito material 
do trabalho. Observa-se que esta vai alem, e tern seus reflexos na seara processual, 
haja vista este aumento acarretar uma maior demanda para as varas e, 
consequentemente aos orgaos superiores da justiga laboral, levantando assim, a 
possibilidade de uma morosidade sem precedentes no direito trabalhista em razao 
do acrescimo de tarefas sob sua jurisdigao apos a reformulagao de sua 
competencia. No intuito de conter uma possivel morosidade, no que tangencia a 
tramitagao de processos, houve a necessidade de conferir aos principios 
orientadores do direito trabalhista, contornos de destaque na resolugao de conflitos, 
que mesmo com a ampliagao material de competencias, deveria manter-se agil e 
eficaz, uma vez que a celeridade sempre foi base desta jurisdigao trabalhista. 

Palavras-chave: Justiga do Trabalho; Emenda Constitucional; Competencia; 
Celeridade Processual; Eficacia. 



RESUME 

Avec la promulgation de la CE 45/2004, remplace a la dichotomie entre le travailleur 
et I'employe, qui a ete compris comme pacifique, a limite la competence de la Cour 
du travail, les cas ou il y avait une relation de travail, remplace par I'expression 
«relation de travai l" , qui presente un concept plus large. II convient de noter que la 
discussion sur Pextension de la juridiction du travail a des travaux de toute relation de 
travail a non seulement traduit dans le droit positif du travail. Remarquez que cela va 
au-dela, et a ses effets sur la recolte de procedure, compte tenu de cette 
augmentation de provoquer une plus grande demande pour les barres, et par 
consequent a la hausse des organes de travail de la justice, ce qui souleve la 
possibility d'un retard sans precedent dans le droit du travail due a I'augmentation 
des taches relevant de leur competence apres la reformulation de sa mission. Afin de 
contenir d'eventuels retards, comme la tangente d'affaires juridiques, il y avait la 
necessite de donner les principes directeurs du droit du travail, decrit souligne dans 
la resolution des conflits, meme avec I'elargissement des pouvoirs de la matiere, 
devrait rester agile et efficace, puisque la vitesse a toujours ete la base de ce travail 
la competence. 

Mots-cles: droit du travail, I'amendement constitutionnel, la competence, de 
procedure celerite et efficacite. 
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1 INTRODUgAO 

A Justica do Trabalho e uma Justiga Federal Especializada, pois integra a 

estrutura federal de jurisdigao, tendo sido criada para atender a grande quantidade 

de litigios envolvendo os trabalhadores e seus empregadores. 

Antes da edigao da Emenda Constitucional 24/1999, a jurisdigao de primeiro 

grau da Justiga do Trabalho era exercida pelas Juntas de Conciliagao e Julgamento, 

com o advento da referida emenda a jurisdigao passou a ser exercido por um juiz 

singular, denominado juiz do trabalho. 

A Constituigao Federal do Brasil de 1988 traz expressamente no seu artigo 

111, definigao exata, ou seja, um rol taxativo dos orgaos que compoem a Justiga do 

Trabalho. Segundo o artigo supramencionado, a estrutura de composigao da Justiga 

em sede de Jurisdigao Trabalhista e composta da seguinte forma: Em sede de 

primeiro grau os juizes do trabalho; e em sede de segundo grau os Tribunals 

Regionais do Trabalho (TRTs), e em sede de terceiro grau o Tribunal Superior do 

Trabalho (TST). 

O presente trabalho tern por objetivo, apresentar as mudangas advindas com 

a promulgagao da Emenda Constitucional 45/2004, mais conhecida como "a reforma 

do judiciario trabalhista", bem como expor as alteragoes em face da ampliagao da 

competencia da justiga do trabalho, mais precisamente seus reflexos sob o principio 

da celeridade. 

A justiga do trabalho que antes detinha-se apenas as relagoes de emprego 

propriamente ditas, agora se ve de fronte a uma seara muito mais ampla, tendo que 

solucionar conflitos advindos de toda e qualquer relagao de trabalho. 

A ampliagao supracitada alargou, nao so a competencia jurisdicional em si 

mesma, mas tambem intensificou os efeitos dos principios focais desta justiga 

especializada, refletindo o principio protetor ao trabalhador em outras relagoes de 

trabalho, que nao exclusivamente a relagao de emprego, o que torna essencial 

estudar os desdobramentos destas inovagoes na esfera trabalhista. 

Neste projeto de monografia busca-se de forma sucinta, questoes da maior 

importancia em se tratando da nova competencia da jurisdigao laboral, fazendo uma 
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ponte destas, com o principio da celeridade processual, e outras nuances que 

envolvam a nova jurisdigao trabalhista. 

Desta forma, trataremos brevemente, das hipoteses mais relevantes, apenas 

para que se possa situar o argumento que esta se desenvolvendo ao longo do 

trabalho, sem o objetivo, contudo, de exaurir o tema. 
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2. NUANCES DA JUSTIQA DO TRABALHO 

No presente capftulo abordaremos algumas das varias nuances da Justiga do 

Trabalho, partindo do seu surgimento, misturando este momento a propria evolugao 

do Direito do Trabalho, passando pelos movimentos que fizeram parte de sua 

evolugao ate chegarmos ao estagio atual de competencia desta Justiga no Direito do 

Trabalho Brasileiro. 

2.1 DAS RELAQOES DE TRABALHO E DO SURGIMENTO DO DIREITO LABORAL 

Ao falarmos do surgimento da Justiga do Trabalho, e primordial fazer um 

resgate sobre o desenvolvimento do proprio Direito Trabalhista, conjunto de normas 

e regulamentos, que atraves de lutas de classe efetuou sua construgao, e impondo 

posteriormente a necessidade de se estabelecer um orgao oficial para o tratamento 

da materia laboral, ao qual denominamos Justiga do Trabalho. 

£ praticamente unanime na doutrina, o entendimento de que a mesma surgiu 

no seculo XVIII, mais precisamente pos revolugao industrial, pois com o fim do 

trabalho realizado pelos artesaos, que exigia uma habilidade especial para o 

desenvolvimento da produgao, surgiram as industrias com suas maquinas pesadas 

que nao exigiam grande habilidade no seu manuseio. 

Partindo do entendimento que para manusear as grandes maquinas 

industrials bastava apenas que os empregados fossem treinados, era interessante 

para os empregadores tomar por base a mao-de-obra feminina e a infantil, tendo em 

vista que as mesmas eram mais baratas que a mao-de-obra masculina adulta. 

Uma das primeiras manifestagoes da Revolugao Industrial foi o 

desenvolvimento urbano. Londres chegou ao milhao de habitantes em 1800. O 

progresso deslocou-se para o norte; centros como Manchester abrigavam massas 

de trabalhadores, em condigoes miseraveis. Os artesaos acostumados a controlar o 

ritmo de seu trabalho, agora tinham de submeter-se a disciplina da fabrica. Na 

industria textil do algodao, as mulheres formavam mais de metade da massa 
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trabalhadora. Criancas comegavam a trabalhar aos 6 anos de idade. Nao havia 

garantia contra acidente nem indenizagao ou pagamento de dias parados neste caso 

(IANNONE, 1992). 

Nao bastasse a falta de condigoes minimas de vida nas cidades, os 

trabalhadores tinham que conviver tambem com os abusos por parte dos 

empregadores, pois os mesmos nao reconheciam os esforcos despendidos pelos 

empregados, visando cada vez mais o lucro, pois esta era a tonica da burguesia, 

sugavam ate a ultima gota de suor daqueles. 

A mecanizagao desqualificava o trabalho, o que tendia a reduzir o salario. 

Havia frequentes paradas da produgao, provocando o desemprego. Nas novas 

condigoes, caiam os rendimentos, contribuindo para reduzir a media de vida. Uns se 

entregavam ao alcoolismo. Outros se rebelavam contra as maquinas e as fabricas. 

Os trabalhadores eram obrigados a cumprir rotinas diarias de trabalho 

estafantes, que muitas vezes levavam ao esgotamento tanto flsico quanto mental 

quase que total. 

Decorrencia de todo o descaso por parte dos empregadores em relagao aos 

empregados, comegaram a surgir movimentos pro trabalhadores. Tomando por base 

o ensinamento do mestre Pedro Paulo Teixeira Manus (2009, p. 9): 

Fruto dessa super-exploragao no trabalho, comegam a aparecer 
movimentos de associagao entre os varios trabalhadores, como 
forma de defesa contra a agao do empregador. £ importante notar 
que a concentragao dos operarios num so local de trabalho, que da 
origem a esta mesma exploragao, e que cria condigoes para esse 
associacionismo. 

Com o novo quadro que se apresentava, frente aos mandos e desmandos 

propostos pela burguesia dominante a epoca, com o liberalismo dando cobertura a 

atos desta natureza, pois no estado liberal o mesmo nao poderia intervir na 

elaboragao e muito menos nas execugoes dos contratos firmados entre empregados 

e empregadores. 

Em meados de 1848, com a revolugao popular francesa, derivada da situagao 

insustentavel dos trabalhadores daquele periodo, os proletaries passaram a 

contestar o liberalismo tao defendido pelos patroes, tendo estes que perceber que 
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teriam que conceder algumas melhorias aos empregados, caso quisessem manter 

sua soberania em relagao aqueles. 

Corroborando o entendimento supracitado o professor Pedro Paulo Teixeira 

Manus (2009, p. 9), assevera que, "A partir desta fase assiste-se a uma crescente 

intervengao do Estado nas relagoes trabalhistas, restringindo, paulatinamente, a 

autonomia da vontade e reconhecendo alguns direitos aos trabalhadores." 

O Estado passou, progressivamente de liberal para social, como deixa bem 

claro trecho da obra do professor Jose Cairo Junior (2009, p. 57): 

A luta foi incessante e obteve exito com a edicao de normas que impunham 
limites ao principio da autonomia da vontade e ao direito de contratar. As 
primeiras leis tratavam da redugao da Jornada de trabalho, da proibicao do 
trabalho de menores e mulheres em locais insalubres, da fixacao de um 
salario minimo etc., o que, aos poucos, foi formando um estatuto minimo, ou 
standard legal, que aderia automaticamente a todo contrato de trabalho. 

A classe burguesa vendo que estava perdendo terreno na luta contra a classe 

operaria, cuidou de editar algumas leis que proibiam as reunioes entre grupos de 

trabalhadores, tentando assim, impedir que os mesmos se organizassem, e desta 

forma mante-los sobre seu poder. 

O enfraquecimento do liberalismo e o consequente declinio do poder 

autoritario da classe burguesa deram margem, para que os trabalhadores pudessem 

se unir em favor deles mesmos. A partir dai comegaram a surgir os primeiros ideais 

do que hoje sao os sindicatos representatives de classe. Estes Sindicatos emergem 

inicialmente atraves das trade unions (MARTINS, 2009). 

Os trabalhadores sabiam que unidos em pro de melhorias eles teriam muito 

mais forga para negociar junto aos empregadores, pois mesmo com todo o desprezo 

sofrido pelos assalariados, os industrials sabiam que sem eles era inviavel continuar 

a produgao. 

Mesmo unidos a luta por melhores condigoes de trabalho nao foi facil, muito 

longe disso, pois os proletaries sofreram por muito tempo e de diversas formas para 

conseguirem alguma melhora na sua vida de trabalhador. Porem muitas foram as 

conquistas conseguidas atraves das lutas de classe, aonde muitas destas 

conquistas vieram posteriormente a transformarem-se em leis trabalhistas. 
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Apos este momento de ajustes quanto as lutas por melhores condigoes de 

trabalho e a efetivagao de alguns direitos laborais a classe trabalhadora na Europa, 

pode- se observar uma expansao do ideal de lutas por melhores condigoes de 

trabalho, por todo o mundo ocidental, irradiando seus reflexos no Brasil. 

Desta forma, o Direito do Trabalho chegou ao Brasil fruto dos diversos 

imigrantes que aqui aportaram, pois os mesmos tinham enraizadas as lutas 

classistas travadas nos seus paises de origem, ja em solo brasileiro passaram a 

aplicar o que tinham aprendido por la. 

No que tange a nomenclatura deste direito do trabalho podemos afirmar que 

este, antes de possuir a classificagao atual, ja foi direito industrial, direito dos 

operarios, transformou-se em direito dos empregadores e no sistema 

contemporaneo de produgao modificou-se para direito do trabalho, em sentido 

estrito, assumindo postura restritiva, que somente apos EC. n°45/2005 teve 

ampliagao. 

Logo, a Justiga do Trabalho foi um instrumento elaborado com o intuito de dar 

uma maior efetividade, celeridade e seguranga, as relagoes trabalhistas, haja vista 

tais relagoes serem de suma importancia para sociedade atual, pois o labor dos 

homens e que faz a "engrenagem social" funcionar (GORZ, 1980). 

No Brasil a Justiga do Trabalho foi instalada em 1° de maio de 1941, durante 

o governo do presidente Getulio Vargas. Embora a estrutura basica tenha se 

constituido a partir de 1930, as condigoes que propiciaram sua origem e 

desenvolvimento foram geradas ao longo da historia republicana brasileira. 

Cumpre observar, que o papel dos sujeitos a que se dirige a tutela do 

judiciario trabalhista nao e o mesmo de quando do seu surgimento, o que pode ser 

observado de forma clara pelo desempenho que, no decorrer da historia, vem sendo 

mostrada pela classe operaria, como autentico fruto do capitalismo e da revolugao 

industrial (ROCHA, 2010). 

Como o direito e uma ciencia em transformagao, e o direito do trabalho nao 

foge a regra, e dever do interprete evoluir na medida em que se evolui a sociedade 

trabalhadora, o proprio legislador constituinte percebeu que a relagao trabalhista e 

bastante complexa e mutavel, e que as demandas nao se restringem ao aspecto do 

vinculo empregaticio, mas todas aquelas oriundas da relagao de trabalho, e, 
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portanto, relacionadas ao direito fundamental do trabalho, ampliando assim, a 

competencia desta Justiga laboral, sobre a qual discorremos a seguir. 

2.2 DO SURGIMENTO E DA FORMAQAO DO DIREITO DO TRABALHO NO 
BRASIL 

Com a queda do liberalismo e a consequente intervengao do Estado nas 

relagoes contratuais entre empregados e empregadores, derrubando desta forma a 

disparidade existente entre ambos, que fazia com que o empregador explorasse e o 

empregado fosse explorado sem nenhuma ressalva de seus direitos, frente a 

arbitrariedade contratual existente a epoca. 

O final da Primeira Grande Guerra, que culminou na assinatura do tratado de 

Versalhes, trouxe nao so o fim da guerra, mas tambem inovagoes a respeito das 

relagoes trabalhistas, pois o mesmo previu a criagao da Organizagao Internacional 

do Trabalho, em seu titulo XIII. 

Posteriormente ao tratado supramencionado apareceram outras compilagoes 

que vieram regulamentar as relagoes trabalhistas daquela epoca, tais como a 

Enciclica Rerum Novarum, do Papa Leao XIII, datada de 1890, as Constituigoes do 

Mexico, de 1917, e de Weimar, de 1919, todas abrigavam preceitos e principios do 

direito trabalhista (MANUS, 2009). 

A Declaragao Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 10 de 

dezembro de 1948 pela Assembleia Geral das Nagoes Unidas, tambem consagrou e 

assegurou o direito ao trabalho com dignidade, conforme dispoe o seu art. 23: 

Art. 23. Toda pessoa tern direito ao trabalho, a livre escolha do trabalho, a 
condicctes equitativas e satisfat6rias de trabalho e a protegao contra o 
desemprego. 2. Todos tern direito, sem discriminag§o alguma, a salario 
igual por trabalho igual. 3. Quern trabalha tern direito a uma remuneragao 
equitativa e satisfat6ria, que Ihe permita e a sua familia uma existencia 
compativel com a dignidade humana, e completada, se possivel, por todos 
os outros meios de proteg§o social. 

O Direito nao surge do nada. As regras juridicas originam-se da necessidade 

de viver-se em sociedade, refletindo nas normas, a cultura de cada povo em 
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determinado momento da sua historia. E o Direito do Trabalho como um dos ramos 

da ciencia juridica que e nao foge a regra, pois para chegar ao estagio em que se 

encontra atualmente, o mesmo passou por diversas transformacoes das quais 

falaremos sucintamente a seguir. 

Retratando bem o tema em trecho de sua obra o mestre Jose Cairo Junior 

(2009, p. 58), assevera que: 

Observe-se que este novo ramo do Direito surgiu da concentraccio proletaria 
nos grandes centros urbanos, decorrente da RevolucSo Industrial, que s6 foi 
deflagrada neste pais, de forma contundente, no infcio do seculo XX, 
atrasando a ocorrencia da questao social no piano interno, mesmo porque 
n§o poderia ocorrer em um momento anterior, pois havia a utilizacSo da 
mao-de-obra escrava. 

No Brasil do final do seculo XIX e inicio do seculo XX realmente nao havia 

como o pais acompanhar o restante do mundo, socialmente falando, pois era um 

pais que tinha como mao-de-obra principal a escravagista, que a epoca eram tidos 

como objetos, bens passiveis de serem negociados por quern os possufsse. 

Com a chegada do seculo XX, mais precisamente periodo pos escravocrata 

comecou a instalar-se no Brasil uma consciencia mais social, voltada para o bem 

comum do povo. Merecendo destaque neste aspecto as medidas tomadas pelo 

entao presidente Getulio Vargas. 

Sobre referida materia vale destacar as palavras do nobre professor Jose 

Cairo Junior em trecho de sua obra (2009, p.58), onde o mesmo afirma que: 

Na decada de trinta do seculo XX, o ent§o presidente Getulio Vargas 
antecipou-se aos movimentos dos trabalhadores e editou uma serie de 
medidas legislativas de carater nitidamente populista, que contribuiram para 
a autonomia do Direito do trabalho no Brasil. 

O merito de Getulio Vargas e atribuido ao fato de sistematizar todo esse 

arcabougo legislativo em um unico Diploma Legal, criando a Consolidagao das Leis 

do Trabalho, pelo Decreto Lei n° 5.452, de 01 de maio de 1943, seguindo as 

diretrizes contidas na Carta Del Lavoro da Italia, documento que reunia os principios 

corporativistas que deveriam ser observados pela referida nagao (JUNIOR, 2009). 
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Seu alvo principal e a regulamentacao das relagoes individuals e coletivas do 

trabalho, nela previstas. A referida codificagao e o resultado de anos de trabalho, de 

destacados juristas, que se dedicaram em char uma legislacao trabalhista que 

atendesse a necessidade de protecao do trabalhador. 

A Consolidacao das Leis do Trabalho- CLT regulamenta as relagoes 

trabalhistas, tanto do homem do campo quanto da cidade em suas mais variadas 

especificidades. Desde sua publicagao a CLT ja sofreu varias alteragoes, visando 

adaptar seu texto as nuances da modernidade, pois o direito assim como a 

sociedade esta em pleno movimento, em assim sendo, aquele deve se adequar para 

nao ficar em desacordo com as necessidades sociais atuais. 

Vale ressaltar que a CLT foi elaborada apos a criagao da Justiga Laboral que 

se deu em 1939. Tal compilagao foi uma necessidade institucional para que se 

pudesse por em pratica todo o aparato que nascia com a nova Justiga do Trabalho, 

pois referida codificagao contempla tanto o Direito Material do Trabalho quanto o 

Direito Processual do Trabalho. 

Tendo em vista que a CLT foi criada nao so para resguardar os direitos dos 

trabalhadores, mas tambem para fazer movimentar toda a engrenagem da 

Jurisdigao Trabalhista, como lei procedimental que e, faremos no proximo subtopico 

uma rapida abordagem sobre a atual estrutura da Justiga do Trabalho. 

2.2.1 DA FORMAQAO E ESTRUTURA DA JUSTIQA DO TRABALHO NO BRASIL 

A Justiga do Trabalho e uma Justiga Federal Especializada, pois integra a 

estrutura federal de jurisdigao, tendo sido criada para atender a grande quantidade 

de litigios envolvendo os trabalhadores e seus empregadores. 

A Constituigao Federal do Brasil de 1988 traz expressamente no seu artigo 

111, definigao exata, ou seja, um rol taxativo dos orgaos que compoem a Justiga do 

Trabalho. Segundo o artigo supramencionado, a estrutura de composigao da Justiga 

em sede de Jurisdigao Trabalhista e composta da seguinte forma: Em sede de 

primeiro grau os juizes do trabalho; e em sede de segundo grau os Tribunals 
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Regionais do Trabalho (TRTs), e em sede de terceiro grau o Tribunal Superior do 

Trabalho (TST). 

Antes da edicao da Emenda Constitucional 24/1999, a jurisdigao de primeiro 

grau da Justiga do Trabalho era exercida pelas Juntas de Conciliagao e Julgamento, 

com o advento da referida emenda a jurisdigao passou a ser exercido por um juiz 

singular, denominado juiz do trabalho. 

As Juntas de Conciliagao e Julgamento tinham como fungao, pacificar os 

conflitos trabalhistas e aplicar a recem criada legislagao trabalhista brasileira (que 

daria origem a CLT de 1943) embora nao tenham inicialmente feito parte do Poder 

Judiciario do Brasil. 

Tendo em vista que nao ha Varas do Trabalho em todas as comarcas, o 

artigo 112 da Constituigao Federal vem regulamentar a questao atribuindo aos juizes 

de direito competencia para julgar lides advindas das relagoes de emprego. 

Art. 112. A lei criara varas da Justiga do Trabalho, podendo, nas 
comarcas nao abrangidas por sua jurisdigao, atribui-la aos juizes de 
direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. 

Vindo posteriormente a ser instalada naquela localidade uma Vara do 

Trabalho, a Sumula 10 do STJ dispoe que, com a criagao da Vara do Trabalho e 

cessada a competencia do juiz de direito em materia trabalhista, inclusive para a 

execugao das sentengas por ele prolatadas. Pois como esta disposto no art. 13 da 

Constituigao Federal, a lei dispora sobre a constituigao, investidura, jurisdigao, 

competencia, garantias e condigoes de exercicio dos orgaos da Justiga do Trabalho. 

O art. 650, caput da CLT estabelece que a jurisdigao de cada Vara do 

Trabalho abrangia todo o territorio da Comarca em que tinha sede, somente 

podendo serestendida ou restringida por lei federal. 

Art. 650 - A jurisdigao de cada Junta de Conciliagao e Julgamento abrange 
todo o territ6rio da Comarca em que tern sede, s6 podendo ser estendida ou 
restringida por lei federal. 
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A Lei 6.947/81 informa que a jurisdigao da Vara do Trabalho estende-se aos 

Municipios proximos num raio de 100 quilometros da sede, desde que existam meios 

de acesso e de comunicagao regular com os referidos locais. (SARAIVA, 2009) 

A Justiga do Trabalho e composta tambem pelos Tribunals Regionais do 

Trabalho, orgao que corresponde a segunda instancia na tramitagao de um processo 

perante a justiga trabalhista, pois e ele quern revisa as decisoes proferidas pelas 

Varas do Trabalho. 

Os Tribunals Regionais do Trabalho tern como antecedentes os Conselhos 

Regionais do Trabalho (Decreto-lei n° 1.237/39), que tinham um presidente (jurista) e 

quatro vogais, sendo um representante dos empregados, outro dos empregadores e 

dos membros alheios aos interesses das partes, que eram especialistas em 

questoes economicas e sociais. O exercicio era de dois anos (MARTINS, 2007). 

O artigo 115 da Constituigao Federal com a nova redagao dada pela Emenda 

Constitucional 45/2004, vem tratar da composigao dos TRTs, entao vejamos: 

Art. 115 - Os Tribunals Regionais do Trabalho comp6em-se de, no minimo, 
sete juizes, recrutados, quando possivel, na respectiva regiSo, e nomeados 
pelo Presidente da Republica dentre brasileiros com mais de trinta e menos 
de sessenta e cinco anos, sendo. 
I um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 
profissional e membros do Ministerio Publico do Trabalho com mais de dez 
anos de efetivo exercicio, observado o disposto no art. 94; 
II os demais, mediante promocao de juizes do trabalho por antiguidade e 
merecimento, alternadamente. 
§ 1° Os Tribunals Regionais do Trabalho instalar§o a justiga itinerante, com 
a realizacao de audiencias e demais fungSes de atividade jurisdicional, nos 
limites territoriais da respectiva jurisdigao, servindo-se de equipamentos 
publicos e comunitarios 
§ 2° Os Tribunals Regionais do Trabalho poderao funcionar 
descentralizadamente, constituindo Camaras regionais, a fim de assegurar o 
pleno acesso do jurisdicionado a justiga em todas as fases do processo. 

Comentando o paragrafo 1° do artigo 115 da Constituigao Federal o professor 

Sergio Pinto Martins (2007, p. 84), nos da a devida proporgao do quanto e 

importante a instalagao da justiga itinerante: 

lnstalar§o os Tribunals Regionais do Trabalho a justiga itinerante, com a 
realizagao de audiencias e demais fungoes de atividade jurisdicional, nos 
limites territoriais da respectiva jurisdigao, servindo-se de equipamentos 
publicos e comunitarios (1°, do art. 115 da Constituigao). Em alguns 
tribunals regionais ja se faziam audiencias itinerantes, com um onibus ou 
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ate mesmo um barco, como no norte do pais. A utilizac3o da justiga 
itinerante s6 podera ser feita no ambito da respectiva jurisdigao e nao na 
jurisdigao de outros tribunais regionais. 

A Constituigao Federal previa que deveria existir pelo menos um TRT em 

cada Estado. Mas referida previsao foi excluida, apenas exigindo o atual artigo 115 

que os TRTs sejam compostos, no minimo, de sete juizes, recrutados, quando 

possivel, nas respectivas regioes, e nomeados pelo Presidente da Republica, dentre 

brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos. (SARAIVA, 2009) 

Como orgao a quo o TRT tern por fungao precipua analisar as decisoes 

proferidas em sede de primeira instancia pelas Varas do Trabalho, mas havera 

casos em que o TRT atuara tambem como primeira instancia, nos quais possua 

competencia originaria. 

O TRT possui competencia originaria nas agoes como, por exemplo, 

mandados de seguranga, habeas corpus, agoes rescisorias, medidas cautelares, os 

dissidios coletivos, inclusive em casos de greve, em que se decide se esta e abusiva 

ou nao. 

Nos casos em que o TRT tenha funcionado como primeira instancia cabera 

recurso de tais julgados para o Tribunal Superior do Trabalho- TST, orgao de cupula 

e ultima instancia em sede de Justiga do Trabalho. 

O TST surgiu em 1946, ano em que a Justiga do trabalho foi integrada ao 

Poder Judiciario. £ orgao maximo da referida justiga, com sede em Brasilia e 

jurisdigao em todo o territorio nacional (NASCIMENTO, 2009). E um dos Tribunais 

Superiores brasileiros, ao lado do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal 

Militar, do Tribunal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal de Justiga. 

A Emenda Constitucional 45/2004, tratando sobre o TST, criou o art. 111-A da 

Constituigao Federal de 1988, cuja redagao e a seguinte: 

Art. 111-A - O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-a de vinte e sete 
Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos 
de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da Republica ap6s 
aprovagao pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: 
I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva atividade 
profissional e membros do Ministerio Publico do Trabalho com mais de dez 
anos de efetivo exercicio, observado o disposto no art. 94; 
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II - os demais dentre juizes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos 
da magistratura da carreira, indicados pelo pr6prio Tribunal Superior. 
§ 1° A lei dispora sobre a competencia do Tribunal Superior do Trabalho. 
§ 2° Funcionarao junto ao Tribunal Superior do Trabalho: 
I - a Escola Nacional de Formacao e Aperfeicoamento de Magistrados do 
Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funcoes, regulamentar os cursos 
oficiais para o ingresso e promoc3o na carreira; 
II - o Conselho Superior da Justiga do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na 
forma da lei, a supervisao administrativa, orcamentaria, financeira e 
patrimonial da Justiga do Trabalho de primeiro e segundo graus, como 
6rgao central do sistema, cujas decisSes ter§o efeito vinculante. 

Portanto, passou o TST a ser composto por 27 ministros escolhidos dentre 

brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, nomeados pelo presidente da 

Republica, apos aprovagao da maioria absoluta do Senado Federal do Brasil 

(SARAIVA, 2009). 

As vagas serao providas por Membros da Magistratura do Trabalho que 

atuam junto aos Tribunais Regionais do Trabalho, por advogados com 10 anos de 

exercicio efetivo da profissao e membros do Ministerio Publico do Trabalho (MPT) 

com 10 anos de efetivo exercicio profissional. 

Em relacao aos membros da advocacia e do Ministerio Publico do Trabalho 

com mais de 10 anos de efetivo de exercicio na profissao, no que diz respeito ao 

Quinto Constitucional, na sistematica anterior quern os nomeava era apenas o 

Presidente da Republica, sem que houvesse indicacao por lista. No sistema atual a 

OAB federal indica lista sextupla, o TST faz lista triplice e encaminha a escolha de 

um pelo Presidente da Republica (NASCIMENTO, 2009). 

A estrutura interna do TST funciona de acordo com a Resolucao 

Administrativa de n° 1.295/2008 (Regimento Interno do TST), o mesmo especifica os 

orgaos que compoem o referido tribunal, os orgaos que auxiliam no seu 

funcionamento e da outras providencias. 

Segunda a Resolugao Administrativa supracitada, sao orgaos que fazem 

parte do TST, o 6rgao Especial; o Tribunal Pleno; a Segao Administrativa; a Segao 

Especializada em Dissidios Coletivos (SDC); Segao Especializada em Dissidios 

Individuals (SDI), esta dividida em Subsegao 1 e Subsegao 2 e por ultimo as Turmas 

(oito no total). 

No Tribunal Superior do Trabalho os processos sao distribuidos entre os 

ministros. Assim, ha ministros relatores e ministros revisores. Dentre os ministros 
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sao eleitos o presidente, o vice-presidente, o corregedor e os presidentes de 

Turmas. A duragao dos seus mandatos e de dois anos, vedada reeleigao. O 

presidente e a mais alta autoridade da Justiga do Trabalho, cabendo-lhe dirigir a 

organizagao. O vice-presidente e substituto daquele em suas ausencias e 

impedimentos (NASCIMENTO, 2009). 

Apos sucinta abordagem sobre a atual estrutura da Justiga do Trabalho, faz-

se necessario esclarecermos algumas questoes sobre o que seria a relagao de 

trabalho que esta sob sua competencia, apos a EC n°45, que trouxe inovagoes ja ha 

algum tempo para esta Justiga, abordando alguns posicionamentos doutrinarios a 

respeito de tal tema. 

2.3.A JUSTIQA DO TRABALHO E A NOVA RELAQAO DE TRABALHO 

Relagao de Trabalho e genero das quais sao especies diversas maneiras de 

prestagao de servigo, contratual ou nao, remunerado ou nao. £ um termo de certa 

forma ainda indefinido, do qual a doutrina tern encontrado dificuldades em delinear 

seus exatos contornos. Dai, encontrarem-se dificuldades de se precisar quais sao as 

especies do referido genero. 

Ao tratar do assunto o professor Renato Saraiva (2008, p. 48), em trecho de 

sua obra, nos da algumas explicagoes, vejamos: 

Relagao de trabalho corresponde a qualquer vinculo juridico por meio do 
qual uma pessoa natural executa obra ou servigos para outrem, mediante o 
pagamento de uma contraprestagSo. Podemos afirmar que a relag§o de 
trabalho e genero da qual a relagSo de emprego e especie. Em outras 
palavras, podemos afirmar que toda relagSo de emprego corresponde a 
uma relagao de trabalho, mas nem toda relag§o de trabalho corresponde a 
uma relag3o de emprego 

Diante de tal situagao fez-se necessario diferenciarmos o que seria relagao de 

emprego de relagao de trabalho, pois e de vital importancia referida diferenciagao, 

haja vista, a nova competencia atribuida a Justiga do Trabalho para julgar toda e 
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qualquer questao oriunda da relagao de trabalho e nao mais so as advindas das 

relagoes de emprego. 

A relagao empregaticia e formada por elementos que a caracterizam e a 

distinguem das demais relagoes de trabalho lato sensu (JUNIOR, 2009). Nesse 

passo, esta especie de relagao de trabalho deve ser nao eventual, onerosa, pessoal 

e subordinada, seguindo, assim, a definigao legal estabelecida pelo art. 3° da 

Consolidagao das Leis do Trabalho: 

Art. 3° - Considera-se empregado toda pessoa fisica que prestar servigos de 
natureza nao eventual a empregador, sob a dependencia deste e mediante 
salario. 
Paragrafo unico - NSo havera distingdes relativas a especie de emprego e a 
condigao de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, tecnico e manual. 

No Brasil ha uma correlagao entre contrato de trabalho e relagao de trabalho, 

a CLT ao definir o contrato de trabalho como um acordo, tacito ou expresso, 

correspondente a relagao de trabalho: 

Art. 442. Contrato individual de trabalho e o acordo, tacito ou expresso, 
correspondente a relagao de emprego. Paragrafo unico. Qualquer que seja 
o ramo de atividade da sociedade cooperativa, n§o existe vinculo 
empregaticio entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores 
de servigos daquela. (CLT, 2011) 

Partindo do pressuposto de que toda relagao de emprego corresponde a uma 

relagao de trabalho, criando assim um leque enorme de especies contratuais, tais 

como, o contrato de trabalho subordinado, o contrato de empreitada, locagao de 

servigo, trabalho avulso, o estagio, o trabalho autonomo, o trabalho temporario, faz-

se necessario uma sucinta abordagem sobre tais especies contratuais. 

2.3.1 NOVAS RELAQOES LABORAIS SOB EFETIVA JURISDIQAO LABORAL 

Conforme expresso anteriormente, ha diversas relagoes de trabalho, que nao 

se restringem apenas ao emprego. Neste sentido, busca-se esclarece algumas 
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delas, para fins de visualizar a nova competencia imposta a Justiga laboral, pela EC 

45. 

Ponto completamente inverso a tipica relagao de emprego coloca-se a 

relagao de trabalho autonomo, genero da relagao de trabalho, mas com 

caracteristicas peculiares que a distingue de qualquer forma de trabalho 

subordinado, seja tipico, atipico ou especial. 

O trabalhador autonomo se caracteriza por prestar servigos por sua conta e 

risco, ou seja, trabalha por conta propria. Representa uma das especies do genero 

relagao de trabalho lato sensu, da qual faz parte, tambem, as relagoes derivadas, do 

contrato de empreitada, do contrato de representagao comercial, da prestagao de 

servigos dos profissionais liberals, como advogados, medicos, dentistas, 

engenheiros, etc., desde que nao haja subordinagao (JUNIOR, 2009). Desta forma, 

nao ha a figura do tomador de servigos direcionando as atividades do prestador, 

sendo esse mesmo que coordenara as atividades por ele realizadas. 

O trabalhador avulso presta seus servigos sem vinculo empregaticio algum, 

pois nao ha subordinagao nem com o sindicato, muito menos com as empresas para 

as quais presta servigos, dada inclusive a curta duragao. Neste tipo de labor, o papel 

do sindicato e de apenas agrupar a mao-de-obra e depois do servigo prestado 

realizar o pagamento aos mesmos, de acordo com o valor recebido das empresas 

que e rateado entre os que prestaram servigo. 

Distingui-se o trabalhador avulso do eventual, pois o primeiro tern todos os 

direitos previstos na legislagao trabalhista, enquanto o eventual so tern direito ao 

prego avengado no contrato e a multa pelo inadimplemento do pacto, quando for o 

caso. O avulso e arregimentado pelo sindicato, enquanto o eventual nao tern essa 

caracteristica (MARTINS, 2010). 

O intuito do contrato de estagio e a formagao educacional do prestador de 

servigos, uma vez que deva existir uma reciprocidade entre o tomador e o prestador 

de servigos, nao so de cunho financeiro, mas tambem de formagao profissional. 

Durante mais de trinta anos as relagoes de estagio foram regulamentadas 

pela Lei n° 6.494/77, bastante timida em termos de protegao labora, uma vez que 

estabelecia como unico dever da entidade concedente, a contratagao, em favor do 

estagiario, de um seguro contra acidentes pessoais (JUNIOR, 2009). 
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Com o advento da lei n° 11.788/08, houve varios avangos na disciplina das 

relagoes entre estagiarios e as entidades concedentes, a titulo de exemplo, 

podemos citar as ferias remuneradas. 

Considera-se trabalho temporario o servigo prestado por pessoa fisica a uma 

determinada empresa, para atender a necessidade transitoria de substituigao de 

pessoal, regular e permanente, ou motivado pelo acrescimo extraordinario de 

servigos. 

O contrato de trabalho temporario e diferente do contrato de experiencia. No 

primeiro, o trabalhador temporario e empregado da empresa de trabalho temporario, 

embora preste servigo no estabelecimento do tomador de servigos ou cliente. No 

contrato de experiencia, o obreiro presta servigos nas proprias dependencias do 

empregador. Enquanto o trabalho temporario e previsto em lei especial (Lei n° 

6.019/74), o contrato de experiencia e previsto na CLT (MARTINS, 2010). 

Apos este breve relato sobre relagao de trabalho, torna-se mais pratico, e de 

facil compreensao que o Direito Laboral e um conjunto de normas juridicas que 

regem as relagoes entre empregados, empregadores, sindicatos e todos aqueles 

que compoem uma relagao de trabalho, bem como fatos envolvendo direitos 

resultantes da condigao juridica dos trabalhadores. No Brasil se refere ao modo 

como o Estado brasileiro regula as relagoes de Trabalho e as normas e conceitos 

importantes para o atendimento das mesmas. 
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3.PRINCIPI0S QUE NORTEIAM A JUSTIQA DO TRABALHO 

Neste capitulo trataremos dos principios que resguardam a Justiga do 

Trabalho, dando uma visao geral tanto aos explicitos quanto aos implicitos, porem 

com uma maior abrangencia e profundidade ao principio da celeridade, pois o 

mesmo e de grande relevo para justiga trabalhista, principalmente pos Emenda 

Constitucional 45/2004. 

3.1 A IMPORTANCE DOS PRINCIPIOS PARA JUSTIQA DO TRABALHO 

A priori, pode-se afirmar que principio e onde se comega algo, a origem, o 

inicio ou ate mesmo a causa de alguma coisa. £ mais precisamente o momento em 

que algo tern origem. De acordo com os preceitos classicos do insigne jurista Miguel 

Reale(1991,p. 299), 

principios sao verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como 
tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas 
tambem por motivos de ordem pratica de carater operacional, isto e, como 
pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da praxis. 

O Direito Laboral assim como outros ramos do direito vai buscar nos 

principios, subsidios indispensaveis tanto para sua integragao quanto para a criagao 

da norma juridica, uma vez que sao estes principios que informam os operadores e 

legisladores do direito em suas labutas diarias. 

O Direito e composto por regras e principios. Por principios entende-se tudo 

aquilo que orienta o operador do Direito na sua atividade interpretativa. Serve, para 

guiar o legislador quando no exercicio da sua fungao de legiferar, fato que leva o 

principio a ser um elemento presente em todo o sistema juridico do qual faz parte 

(JUNIOR, 2009). 

Os principios trazem estimagoes objetivas, eticas, sociais, podendo ser 

positivados. Como no Direito do Trabalho existe o principio da irredutibilidade 
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salarial, que nao era expresso em nosso ordenamento juridico e hoje esta 

explicitado no inciso VI, do art. 7° da Constituigao Federal de 1988. Os principios em 

forma de norma juridica sao, entretanto, regras, pois estao positivados, mas nao 

deixam tambem de ser principios, como ocorre com o principio da irredutibilidade 

salarial (MARTINS, 2010). 

Principios nao podem ser apenas regras morais porque, se assim fosse, 

destituidos estariam de qualquer forga, devem ser tambem normas juridicas. Ela so 

e adquirida quando aos principios se adiciona a eficacia normativa. Assim como 

principios juridicos e normas de comportamento moral sao duas esferas diferentes 

conquanto inter-relacionadas, expulsar os principios para fora da ordem juridica, 

projeta-los alem do campo do direito seria mesmo que torna-los inuteis e destituidos 

de fungao operacional (NASCIMENTO, 2010). 

A regra serve de expressao a um principio, quando, este e positivado, ou ate 

mesmo como forma de interpretagao da propria regra, que toma por base o principio. 

Os principios nao servem de expressao as regras. As regras sao a aplicagao dos 

principios, ou seja, e a concretizagao dos principios sobre os quais se apoiam. 

A transgressao a um principio e muito mais grave do que infringir uma norma. 

A desatengao ao principio acarreta ofensa nao apenas a um especifico mandamento 

obrigatorio, mas a todo o sistema de comandos. E a mais grave forma de ilegalidade 

ou inconstitucionalidade, conforme o escalao do principio atingido, porque 

representa insurgencia contra todo o sistema, subversao de seus valores 

fundamentals. 

Quando o conflito em questao disser respeito a regras, vale trazer a baila 

valiosa ligao do professor Sergio Pinto Martins (2010, p. 63), onde o mesmo 

demonstra com proficiencia como resolver tal conflito, vejamos: 

Em relacao as regras, n§o ha como verificar a que tern mais importancia, 
pois, se ha conflito entre duas regras, uma delas nao e valida, deixando de 
existir. As regras antinomicas excluem-se. O ordenamento juridico pode ter 
criterios para resolver o conflito de regras. Dependendo do caso, a regra de 
maior hierarquia tern preferencia sobre a de menor hierarquia, ou a mais 
nova tern preferencia sobre a mais antiga (§ 1°, do art. 2° da LICC) ou a 
mais especifica sobre a mais generica. 

Os principios atuam no Direito no momento da confecgao da norma, em 

outras palavras, na fase pre-juridica. Os principios terminam por influenciar na 
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elaboracao da norma, como proposigoes ideais. Correspondem ao fecho de luz que 

ilumina a mente dos legisladores no momento de elaborarem as normas juridicas de 

carater geral e imperioso. 

Alem da fungao de informar os elaboradores das normas juridicas, os 

principios dao suporte para os interpretes do direito, pois a interpretagao das normas 

deve ser feita de acordo com os principios. A fungao interpretativa serve de criterio 

orientador para os aplicadores da lei. E uma forma de auxilio na interpretagao da 

norma juridica e tambem em sua exata compreensao. 

Diante de tamanha importancia dada aos principios, como ficou acima 

demonstrado, faz-se necessario no presente momento fazermos uma abordagem, 

embora sucinta, mas de grande relevo sobre os varios principios que regulam o atual 

direito laboral. 

3.2 PRINCiPIO DA PROTEQAO AO TRABALHADOR E OUTROS ESPECIFICOS 
DA JUSTIQA LABORAL 

Os principios da justiga trabalhista, como o proprio nome diz, estao 

diretamente ligados ao trabalhador dando especial atengao aos seus interesses, nao 

eliminando outros que por ventura venham beneficia-lo. Desta forma fica facil 

identificar, entao, o principio basilar desse ramo do Direito. 

O principio da protegao ao trabalhador e considerado o principio dos 

principios do Direito do Trabalho. Como explicitado acima, havia necessidade de 

proteger o empregado contra os atos do empregador, enquanto estivesse sob o 

poder de comando e diregao deste ultimo. Este principio constitui a propria essencia 

do Direito Laboral. Sua ausencia implicaria nao reconhecer a autonomia desse ramo 

do Direito (JUNIOR, 2009). 

O principio supracitado reza que o Estado detentor da norma, impoe as partes 

envolvidas regras que deverao ser cumpridas em detrimento da autonomia 

contratual das partes assegurando assim a igualdade e evitando a exploragao. £ a 

superioridade do Estado intervindo em beneficio do trabalhador para evitar abuso 

por parte do empregador dando um minimo de protegao aqueles. Este principio da 
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origem a outros tres a exemplo do "In dubio pro operario"; o da aplicacao da norma 

mais favoravel; a elaboragao da norma mais favoravel. 

Assim, o Principio "In Dubio pro Operario", diz que surgindo interpretacoes 

diversas em relagao a mesma norma juridica a ser aplicada ao caso, sera dada 

preferencia aquela interpretagao que mais favorega ao empregado. No caso do 

Principio da condigao mais benefica, este principio diz que a lei nao prejudicara o 

direito adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada. Assim o trabalhador que ja 

conquistou um direito nao podera ter seu direito atingido mesmo que sobrevenha 

uma norma nova que nao Ihe favorega. No tocante ao principio da Aplicagao da 

Norma mais Favoravel,principio que se desdobra em outros como, Principio da 

elaboragao de normas mais favoraveis, este principio tenta orientar o legislador na 

elaboragao de normas mais condizentes as condigoes especificas do trabalhador; 

Principio da hierarquia das normas juridicas, vem este principio ditar ao aplicador da 

norma que independente de sua hierarquia, deve-se aplicar a norma que mais 

beneficia a real situagao do trabalhador; Principio da interpretagao mais benefica, 

faz-se necessaria sua utilizagao quando existir uma obscuridade no texto legal, 

devera se aplicar a lei de forma que melhor proteja os interesses do trabalhador 

(JUNIOR, 2009). 

Ainda segundo Jose Cairo Junior (2009, p.99), esta regra deve ser aplicada 

no ambito do Direito Material do Trabalho e jamais no que se refere ao Direito 

Processual Laboral, onde as parte devem ser vistas em pe de igualdade. 

3.2.1 PRINCIPIO DA IRRENUNCIABILIDADE DOS DIREITOS TRABALHISTAS 

O principio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas correlaciona-se 

perfeitamente ao supracitado, pois temos como regra que os direitos trabalhistas sao 

irrenunciaveis. Inadmitindo-se assim, por exemplo, que o trabalhador renuncie a 

suas ferias. Se tal fato ocorrer, nao tera qualquer validade o ato do trabalhador, 

podendo o obreiro reclama-las na Justiga do Trabalho. (MARTINS, 2010) 

O principio supramencionado consiste na impossibilidade juridica de o 

trabalhador privar-se voluntariamente de vantagens a ele conferidas pela lei 
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trabalhista. De fato, se tal Principio nao existisse, os direitos dos trabalhadores 

poderiam ser facilmente reduzidos, dada a sua situagao economica e social menos 

privilegiada, presente na grande maioria dos casos. 

O nosso ordenamento juridico proibe qualquer acordo realizado entre as 

partes contratantes (empregado e empregador), objetivando a renuncia de qualquer 

um dos direitos inerentes ao trabalhador. Os artigos 9° da CLT e 7° da Constituigao 

Federal de 1988 sao expressos neste sentido, afirmando que, serao nulos de pleno 

direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 

aplicagao dos preceitos contidos na presente Consolidagao. Ja o art. 7° da 

Constituigao Federal, informa que sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

alem de outros que visem a melhoria de sua condigao social, a irredutibilidade do 

salario, salvo o disposto em convengao ou acordo coletivo. 

Nao restam duvidas de que o principio da irrenunciabilidade dos direitos 

trabalhistas e de suma importancia, haja vista, o mesmo impedir que por meio 

contratual o empregador suprima direitos dos empregados, mas com o principio da 

primazia da realidade, muito embora haja um contrato formal constituido entre as 

partes na relagao de trabalho, para efeito probatorio mais valera a verdade real dos 

fatos, do que fora pactuados pelos contraentes, vale dizer que, o fato concreto tera 

mais relevancia do que fora formalmente escrito no contrato. 

3.2.2. PRINCIPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE 

O principio da primazia da realidade e muito aplicado no ambito laboral, 

principalmente para impedir procedimentos fraudatorios praticados pelo empregador 

no sentido de tentar mascarar o vinculo de emprego existente, ou mesmo conferir 

menos direitos dos que os realmente devidos (SARAIVA, 2008). 

No Direito do trabalho, os fatos sao mais importantes que os documentos, 

sendo assim, o que deve ser observado realmente sao as condigoes que de fato 

demonstrem a existencia do contrato de trabalho. 

O contrato de trabalho traz varias questoes importantes, das quais o 

trabalhador deve estar atento, sendo uma das principals afeta a duragao da relagao 
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empregaticia. A regra geral e a indeterminacao do prazo do contrato de trabalho, 

acarretando uma presuncao de que o empregado deseja continuar com a sua 

prestacao laboral. 

3.2.3. PRINCIPIO DA CONTINUIDADE DA RELAQAO DE EMPREGO 

A presungao de que o trabalhador deseja continuar trabalhando configura o 

principio da continuidade da relagao de emprego, porem em caso de despedida sem 

justa causa devera ele, o empregador, indenizar o trabalhador pela rescisao 

contratual, a chamada verba indenizatoria. Tal regra informa varias normas 

trabalhistas, como a que estabelece a indeterminacao do prazo do contrato de 

trabalho quando este e por prazo determinado e ultrapassa o limite legal. 

O principio da continuidade da relagao de emprego diz que o contrato de 

trabalho tera validade por tempo indeterminado, ou seja, havera a continuidade da 

relagao de emprego. A excegao a regra sao os contratos por prazo determinado, 

inclusive o contrato de trabalho temporario. A ideia geral e a de que se deve 

preservar o contrato de trabalho do trabalhador com a empresa, proibindo-se, por 

exemplo, uma sucessao de contratos de trabalho por prazo determinado (MARTINS, 

2010). 

O principio supracitado consiste na orientagao das normas trabalhistas para 

empregar ao contrato de trabalho a maior duragao possivel. Sendo o contrato 

individual de trabalho fonte de sustento pessoal e familiar do empregado. Quanto 

mais longa for a relagao empregaticia, maior sera o beneficio pessoal e familiar do 

mesmo. 

De acordo com a sumula 212 do TST "o onus de provar o termino do contrato 

de trabalho, quando negados a prestagao de servigo e a demissao, e do 

empregador, pois o principio da continuidade da relagao de emprego constitui 

presungao favoravel ao empregado". 

Enquanto durar a relagao contratual entre empregado e empregador, onde 

aquele presta servigos a este, fazendo desta forma jus a uma contraprestagao, 

configurando-se como dito alhures a unica forma de sustento do empregado e sua 
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famllia, sendo de tal importancia que o Direito do Trabalho partindo do principio da 

integralidade e da intangibilidade do salario criou mecanismos para protegao de tal 

direito. 

3.2.4.PRINCJPIO DA INTEGRALIDADE E DA INTANGIBILIDADE SALARIAL 

O principio da integralidade e da intangibilidade do salario consiste em 

proteger o salario de descontos abusivos, bem como preservar a sua 

impenhorabilidade e assegurar-lhe posigao privilegiada em caso de insolvencia do 

empregador. Tambem significa que o salario nao pode ser alcangado pelas 

alteragoes contratuais de maneira que importe em redugao salarial. 

A atual Constituigao da Republica assegura a igualdade de forma ampla (art. 

5°, XXX e XXXI), estendendo a proibigao de diferengas, antes restrita aos salarios, 

tambem ao exercicio de fungoes e de criterio de admissao. Recoloca, ainda, em seu 

bojo a proibigao de discriminagao por motivo de idade, embora deixe de tratar das 

diferengas em razao da nacionalidade. 

No entanto, a propria Carta Maior acabou por flexibilizar o principio da 

irredutibilidade salarial, pois possibilitou, por meio de convengao ou acordo coletivo 

de trabalho, a redugao temporaria de salarios, passando o principio da 

irredutibilidade salarial a ser relativo e nao mais absoluto (SARAIVA, 2008). 

A Constituigao Federal flexibiliza o referido principio, admitindo a negociagao 

coletiva em algumas situagoes, como a prevista no inciso VI do artigo 7°, que admite 

acordos de redugao salarial, bem como as previstas nos incisos XIII e XIV do mesmo 

artigo, que admite alteragao da Jornada de trabalho, salvo acordo ou convengao 

coletiva. 

3.2.5. PRINCIPIO DA NAO-DISCRIMINAQAO 
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Com o advento da Constituigao Federal de 1988, adotou-se como criterio para 

admissao nos quadros do funcionalismo publico a forma de concurso publico, de 

provas ou de provas e titulos, resguardando desta forma o principio da nao-

discriminagao. Principio este que consiste em proibir-se a diferenga de criterio de 

admissao, de exercicio de fungoes e de salario por motivo de sexo, idade, cor, ou 

estado civil, estando o mesmo disposto de forma explicita no art. 7°, inciso XXX e 

XXXI da Carta Magna, vejamos: 

Art. 7° S§o direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que 
visem a melhoria de sua condigSo social: 
XXX - proibigao de diferenga de salarios, de exercicio de fungoes e de 
criterio de admissao por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 
XXXI - proibig3o de qualquer discriminagao no tocante a salario e criterios 
de admissao do trabalhador portador de deficiencia; 
XXXII - proibigao de distingSo entre trabalho manual, tecnico e intelectual ou 
entre os profissionais respectivos; 

A regra geral, portanto, e a da obrigatoriedade da realizagao de concurso 

publico. Apenas esporadicamente, quando as fungoes a serem exercidas pelo 

ocupante assim o exigirem, como e o caso das fungoes de diregao e 

assessoramento, e que poderao ser criados cargos em comissao, providos 

livremente, sem concurso. 

O principio da nao-discriminagao deriva do principio geral de isonomia, que 

considera todos iguais perante a lei. Registre-se, entretanto, que o tratamento igual 

deve ser dispensado pela lei aqueles que estejam na mesma situagao no piano 

fatico. No caso da relagao de emprego, a lei considera que o empregado encontra-

se em desvantagem em relagao ao empregador. Por conta disso, dispensa-lhe um 

tratamento mais vantajoso para equilibrar a relagao (JUNIOR, 2009). 

Conforme dito acima o principio da nao-discriminagao e especie do genero 

isonomia, uma vez que prega a igualdade entre os que se encontram na mesma 

condigao, porem, na justiga laboral referido principio e observado com ressalvas, 

frente a desigualdade existente entre empregador e empregado. 

3.2.6. PRINCIPIO DA INALTERABILIDADE CONTRATUAL LESIVA 
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O principio da Inalterabilidade Contratual Lesiva vem consubstanciar o acima 

informado, espelhado no principio geral do Direito Comum, resumido pelo brocardo 

pacta sunt servanda (os pactos devem ser cumpridos), assume particular e especial 

feicao na area justrabalhista, o que se pode entrever ate mesmo pela sua 

denominagao: a intangibilidade contratual restringe-se a proibigao de supressao ou 

redugao de direitos e vantagens dos trabalhadores. 

A Consolidagao das Leis do Trabalho diz em seu art. 468 que so e permitida a 

alteragao das clausulas e condigoes fixadas no contrato de trabalho em caso de 

mutuo consentimento (concordancia do empregado), e desde que nao cause, direta 

ou indiretamente, prejuizo ao mesmo, sob pena de nulidade da clausula infringente 

dessa garantia (SARAIVA, 2008). 

Tal preceito impede alteragoes que, porventura, venham a caracterizar 

interesses e vantagens dos empregadores ou de quern os represente, assegurando 

que a eventual desregulamentagao nas relagoes de trabalho nao implicara em 

privileges para a parte detentora dos meios de produgao e, por conseguinte, do 

capital, como forma de reduzir a inescondivel desigualdade de condigoes entre os 

sujeitos da relagao de trabalho. 

3.2.7. PRINCiPIO DA SUBSTITUIQAO AUTOMATICA DAS CLAUSULAS NULAS 

Principio que guarda intima relagao com o da Inalterabilidade Contratual 

Lesiva e o da Substituigao Automatica das Clausulas Nulas, pois o referido principio 

vem informar as clausulas contratuais que nao observam o estatuto social legal de 

direitos dos trabalhadores sao automaticamente substituidas pelas condigoes de 

trabalho minimas estabelecidas pela norma estatal. Assim, as clausulas contratuais 

nulas dao espago as clausulas legais, naquilo que forem prejudiciais ao empregado. 

Desse modo, se e ajustada, por exemplo, uma Jornada de trabalho de 

sessenta horas semanais, a nulidade dessa clausula impoe a substituigao 
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automatica pela clausula de Jornada de trabalho semanal de quarenta e quatro horas 

semanais, prevista na legislacao laboral (JUNIOR, 2009). 

Vale ressaltar que, alem de ser hoje uma tendencia de fato, que as condigoes 

de trabalho sejam cada vez mais objeto de livre negociagao por parte de 

trabalhadores e empregadores, a chamada flexibilizagao das normas trabalhistas, o 

que devera ocorrer atraves do fortalecimento das entidades representatives dos 

trabalhadores e da reforma na legislagao trabalhista. 

Principio que demonstra claramente o acima exposto e o da autonomia da 

vontade, pois diz o mesmo que as partes contraentes constituam uma relagao 

trabalhista firmada pela livre manifestagao da vontade e que nao ofenda os ditames 

da norma. Nao podendo o principio da autonomia da vontade se afastar do da boa-

fe, pois este informa que as partes devem pactuar sempre de forma honesta, sem 

que haja qualquer tipo de malicia nesta relagao. 

3.2.8. PRINCiPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE, DA BOA-FE E DA EQUIDADE 

O principio da boa-fe norteia nao somente o Direito do Trabalho, mas todo e 

qualquer Direito que se dedique, principalmente, a regulagao das obrigagoes, sejam 

elas derivadas dos negocios juridicos, do ato ilicito ou do abuso de direito, como 

ocorre com o Direito Comercial Administrative, Direito Civil, Direito Comercial, ou, em 

qualquer outro ramo do direito (JUNIOR, 2009). 

Com a uniao dos principios da autonomia da vontade e o da boa-fe surge um 

terceiro principio, qual seja o da equidade que consiste na adaptagao da regra 

existente a situagao concreta, observando-se os criterios de justiga e igualdade. 

Pode-se dizer, entao, que a equidade adapta a regra a um caso especifico, a fim de 

deixa-la mais justa. Ela e uma forma de se aplicar o direito, mas sendo o mais 

proximo possivel do justo para as duas partes. 

Entende-se por equidade a disposigao de agir com justiga. E saber a justa 

medida de todas as coisas. Dessa forma, a equidade guarda estreita relagao com o 

sentimento de justiga, dependendo de um criterio subjetivo para a sua aplicagao, 



38 

mas que tern como escopo principal abrandar o rigor e formalismo da lei (JUNIOR, 

2009). 

A clareza e o vigor dos principios mencionados acima servem para instruir a 

Justica do Trabalho, sendo os mesmos indispensaveis ao regular funcionamento da 

mesma. Alem dos principios ja mencionados abordaremos no proximo topico o 

Principio da Celeridade Processual em face da Justiga Laboral. 

3.3 PRINCiPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL 

Como se sabe o processo no Brasil ultrapassa os limites da razoabilidade e, a 

fim de se mitigar os efeitos desse conhecido lapso temporal, foram criadas medidas 

que ajudam a contornar os inequivocos prejuizos que advem da citada demora. 

O processo deve ser visto como um meio para se alcancar a justiga, dessa 

forma, e preciso que o processo seja respeitado, devendo todos aqueles que vierem 

a atuar nele atendam os principios da celeridade, probidade, da lealdade processual 

e da boa-fe. 

Os conflitos a serem resolvidos nao sao apenas individuais, de pessoas 

determinadas, como de empregado e empregador. Sao solucionados tambem 

conflitos coletivos, como entre sindicatos, em caso de greve, ou entre empresa e 

sindicato de empregados, na hipotese de a greve atingir apenas uma empresa e nao 

a categoria (MARTINS, 2007). 

Amarrando o entendimento proposto, o principio da celeridade, embora 

presente em todos os ramos do direito processual assume uma enfase muito maior 

nos sitios do processo do trabalho, em razao de questionamentos acerca de sua 

permanencia, ante o aumento no numero de questoes postas ao seu crivo. 

A celeridade existe em razao da necessidade de se prestar uma tutela 

jurisdicional rapida e eficaz, o que nao somente e direito daqueles que possuem 

demandas em materia trabalhista, mas em todas as areas do judiciario. Isso quer 

dizer que a celeridade e principio nao so do processo do trabalho, mas da ciencia 

processual, com efeitos mais intensos no processo laboral. (MARTINS, 2007) 
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Sobre o principio supracitado, ou seja, o da celeridade processual, mesmo 

antes da promulgagao da Emenda Constitucional supracitada ja havia alguns 

dispositivos que tentavam alcancar tal objetivo, como podemos perceber no trecho 

abaixo: 

A prestagao jurisdicional dentro de um prazo razoavel e efetivo ja 
vinha prevista, como direito fundamental do ser humano, dentre 
outros dispositivos, nos arts. 8°, 1, e 25, I., da Convencao Americana 
sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica)." 

Nenhuma relagao juridica merece se perpetuar no tempo. Uma justiga tardia 

ja nao e mais justiga. Assim, deve-se buscar solucionar os conflitos intersubjetivos 

qualificados por uma pretensao resistida de forma mais breve possivel, evitando 

assim as dilagoes indevidas, os recursos meramente protelatorios, ou seja, evitando 

usar mecanismos para dificultar chegar ao resultado final (JUNIOR, 2009). 

No momento em que o principio da celeridade tornou-se um principio 

constitucional e sendo atribuida a caracteristica de direito fundamental entao nos 

deparamos com toda uma sistematica infraconstitucional devendo se adequar a essa 

nova realidade, consubstanciado no inciso LXXVIII do art. 5° da Constituigao 

Federal, vejamos: 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a 
propriedade, nos termos seguintes: 
LXXVIII a todos, no ambito judicial e administrative sao assegurados a 
razoavel durac3o do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitacao. 

Com a promulgagao da EC 45/2004, que acrescentou o supracitado inciso 

LXXVIII ao artigo 5° da CF de 1988, foi insculpido em nosso sistema processual o 

principio da Celeridade Processual, segundo o qual "a todos, no ambito judicial e 

administrativo, sao assegurados a razoavel duragao do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitagao." 

O escopo do principio, ora focalizado, reside na efetividade da prestagao 

jurisdicional, devendo o juiz, empregar todos os meios e medidas judiciais para que 

o processo tenha uma razoavel duragao que, na verdade, e uma expressao que 
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guarda um conceito indeterminado, razao pela qual somente no caso concreto 

poder-se-a afirmar se determinado processo teve, ou esta tendo, uma tramitacao 

com duragao razoavel. 

Os principios da concentracao dos atos processuais, e da oralidade sao 

ramificacoes do principio da celeridade, todos com o mesmo foco, qual seja, o de 

dar uma maior rapidez e agilidade ao provimento judicial. 

A concentracao dos atos processuais objetiva que a tutela jurisdicional seja 

prestada no menor tempo possivel, concentrando os atos processuais em uma unica 

audiencia. Neste diapasao, vale destacar a seguinte observacao: 

A concentracao dos atos processuais em audiencia, sem duvida, objetiva 
prestigiar o principio da celeridade processual, agora mais ainda 
evidenciada pela CF de 1988, que, no art. 5°, LXXVIII, com redacao dada 
pela EC 45/2004, assegura a todos, no ambito judicial e administrativo, a 
razoavel duracao do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitacao. (SARAIVA, 2009, pag. 34) 

O principio da celeridade e uma garantia nao so aos brasileiros natos ou 

naturalizados e estrangeiros residentes no Pais, como se depreende da 

interpretagao do artigo 5° da Constituigao Federal de 1988, que proclama a 

igualdade de todos perante a lei e, aqui tomando por analogia, abarcando os 

estrangeiros nao residentes e as pessoas juridicas (LENZA, 2007). 

Diante do exposto, fica evidenciado que o principio em foco tern suas 

ramificagoes estendidas a todos os ramos da esfera juridica brasileira, bem como, 

abarca todas as esferas sociais incidindo assim em todos os processos que tramitem 

no territorio patrio. Conforme informado acima, a Celeridade Processual foi elevada 

a principio constitucional com a promulgagao da Emenda Constitucional 45/2004. 

Mas esta nao foi a unica alteragao advinda com a referida emenda, pois ela 

tambem alterou o artigo 114 da Constituigao Federal, o presente artigo dispoe sobre 

a competencia da Justiga do Trabalho. Desta forma faz-se necessario uma 

abordagem sobre a nova competencia trabalhista, pos Emenda Constitucional 

45/2004. 
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4. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004 

Neste capftulo sera feita uma efetiva abordagem sobre a competencia da 

Justiga do Trabalho, trilhando o caminho percorrido desde o surgimento da referida 

justiga ate os dias de hoje, ou seja, uma especie de comparative do antes e do pos 

Emenda Constitucional 45/2004, uma vez que a referida emenda e o divisor de 

aguas em sede de competencia trabalhista, e que desde a data de sua publicagao e 

efetiva aplicagao na Justiga laboral trouxe uma mudanga dos paradigmas que 

norteavam a relagao de trabalho. 

4 .1 . DA COMPETENCE DA JUSTIQA DO TRABALHO PR£-EMENDA 
CONSTITUCIONAL 45/2004 

Antes da EC 45/2004, a competencia da Justiga do Trabalho restringia-se as 

lides advindas das relagoes de emprego, deixando de lado as questoes oriundas das 

outras relagoes de trabalho, impedindo assim, o acesso dos trabalhadores 

insatisfeitos, a uma jurisdigao celere e especializada. 

Desta forma, faz-se necessario desvendar o sentido e o alcance da 

expressao "relagao de trabalho", tomando por base o ensinamento do mestre Amauri 

Mascaro Nascimento (2010, p.296), que sobre a materia escreve: 

Entre o nome da disciplina juridica e o seu objetivo deve haver uma 
correlagao real, o que nem sempre aconteceu com o direito do trabalho. A 
definig3o de direito do trabalho pressupfie uma tomada de posigao, sobre a 
qual pode nao haver unanimidade, a respeito de diversos aspectos 
propedeuticos da questao, de modo que cada doutrinador pode, em fungao 
das suas conclusSes, divergir de outro porque tern uma vis§o diferente a 
respeito dessas premissas, embora alguns pontos meregam a concordancia 
praticamente geral. 
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A Emenda supracitada veio alterar a redagao do artigo 114 da CF de 1988, 
pois antes da mudanga promovida pela EC 45/2004 o artigo, em destaque, possuia 
a seguinte redagSo: 

Art. 114. Compete a Justiga do Trabalho conciliar e julgar os dissidios 
individuals e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os 
entes de direito publico externo e da administrag§o publica direta e indireta 
dos Municipios, do Distrito Federal, dos Estados da Uni§o, e, na forma da 
lei, outras controversias decorrentes da relagao de trabalho, bem como os 
litigios que tenham origem no cumprimento de suas sentengas, inclusive 
coletivas. 

Tradicionalmente, diz-se que competencia e a medida da jurisdigao de cada 

orgao judicial. £ a competencia que legitima o exercicio do poder jurisdicional. E, 

pois, do exame dessa medida da jurisdigao que se sabera qual orgao judicial e 

competente para julgar determinada causa. 

Neste sentido, e este ultimo ponto que mais nos interessa uma vez que tal 

diploma alterou a redagao do artigo 114 da Carta Maior, ampliando de modo 

significative a competencia da Justiga do Trabalho onde veremos uma nova 

configuragao no tocante a sua materia inclusa sob sua jurisdigao, que durante muito 

tempo foi alvo de polemica a cerca da validade de tais lides para serem dirimidas na 

seara trabalhista. 

4.2. DA COMPETENCIA MATERIAL NA JUSTIQA DO TRABALHO 

A competencia em razao da materia no processo do trabalho e delimitada 

em virtude da natureza da relagao juridica material deduzida em juizo. 

Neste interim, tem-se entendido que a determinagao da competencia 

material da Justiga do Trabalho e fixada em decorrencia da causa de pedir e do 

pedido, como bem observa SARAIVA (2009, p.68), "a competencia material original 

nada mais e do que a competencia da Justiga do Trabalho para conhecer e julgar as 

lides oriundas da relagao de emprego." 

Pode-se observar que, com a EC n° 45/2004, a competencia material da 

Justiga do Trabalho foi significativamente ampliada para processar e julgar, nao 



43 

apenas as agoes referentes a "relagao de emprego", mas, tambem as "agoes 

oriundas da relagao de trabalho". 

A expressao "relagao de emprego" foi adotada primeiramente, no sentido de 

ser aquela que resulta do contrato, distinguindo-a da simples relagao de trabalho, 

que nao resulta de contrato, pois como deixa claro o ensinamento do mestre Jose 

Cairo Junior (2009, p.127): 

A relagao empregaticia e formada por elementos que a caracterizam e a 
distinguem das demais relagdes de trabalho lato senso. Nesse passo, esta 
especie de relagao de trabalho deve ser nao-eventual, onerosa, pessoal e 
subordinada, seguindo, assim, a definigao legal estabelecida pelo art. 3° da 
Consolidagao das Leis do Trabalho. 

Tais lides, sao as que brotam das relagoes entre empregados e 

empregadores, ou seja, sao as relagoes que surgem de um contrato individual de 

trabalho celebrado de forma tacita ou expressa, ou das relagoes empregaticias 

coletivas, isto e, aquelas que encontram fundamento nas normas gerais e abstratas 

previstas em convengoes ou acordos coletivos ou sentengas normativas. 

Para fins de incidencia do direito processual do trabalho, o artigo 114 da CF, 

com nova redagao dada pela EC n° 45/2004, alargou a competencia da justiga do 

trabalho para processar e julgar as agoes oriundas tanto da relagao de emprego, 

quanto da relagao de trabalho. Neste passo, tomando por fundamento o 

ensinamento do professor Carlos Henrique Bezerra Leite (2009, p. 102), temos que: 

(...)a busca pela efetividade do processo do trabalho e, 
inegavelmente, uma maneira de aplicar principios e direitos 
fundamentals, alem de melhorar a condigao social dos trabalhadores, 
especialmente em nosso pais, na medida em que, por meio dele 
(processo do trabalho), podem, ser reprimidas ou evitadas as 
condutas socialmente indesejaveis dos "tomadores de servigos" que, 
sistematica e massivamente, lesam os direitos sociais trabalhistas, o 
que exige uma nova mentalidade a respeito do papel da Justiga do 
Trabalho como instituigao guardia da ordem justrabalhista. 

Toda relagao de emprego e uma relagao de trabalho, mas nem toda relagao 

de trabalho e uma relagao de emprego. A relagao de emprego, portanto, e aquela 
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que surge de um contrato de trabalho, que e um negocio juridico estabelecido entre 

empregado e empregador. Suas caracteristicas basicas sao: a subordinagao juridica 

do trabalhador ao poder de comando do empregador, a nao-eventualidade na 

prestagao do servigo, a remuneragao pelos servigos prestados e a pessoalidade do 

trabalhador. 

Ja a relagao de trabalho e a que diz respeito a qualquer trabalho prestado, 

com ou sem vinculo empregaticio, por pessoa fisica a um tomador do seu servigo. 

Sao especies de relagao de trabalho as decorrentes do labor autonomo, 

subordinado, eventual, estatutario, cooperative avulso, etc. 

Desta forma, a competencia material da Justiga do Trabalho e exercida, em 

regra, no primeiro grau, pelas Varas do Trabalho. Em grau recursal ordinario, pelos 

Tribunais Regionais do Trabalho, e, em grau recursal extraordinario, pelo Tribunal 

Superior do Trabalho e, tambem, pelo Supremo Tribunal Federal (LEITE, 2009). 

4.3. DA COMPETENCIA DA JUSTIQA DO TRABALHO P6S-EMENDA 
CONSTITUCIONAL 45/2004 

Com a promulgagao da EC 45/2004, substituiu-se a dicotomia entre 

trabalhador e empregado, que, conforme pacificamente se entendia, restringia a 

competencia da Justiga Laboral, aqueles casos em que houvesse vinculo de 

emprego, expressao substituida pela "relagao de trabalho", que apresenta um 

conceito mais amplo. 

Corroborando este entendimento, acerca da ampliagao, Renato Saraiva 

(2009, p.68), assevera que "seguramente, a mais importante inovagao trazida pela 

EC 45/2004 foi a ampliagao da competencia da Justiga do Trabalho para processar 

e julgar as agoes oriundas das relagoes de trabalho." 

Ate 2004, por forga do disposto no art. 114 da Constituigao Federal, a 

Justiga do Trabalho era competente para conciliar e julgar as controversies entre 

empregados e empregadores mediante dissidios individuals. Estes sao tambem 

denominados reclamagoes trabalhistas ou, ainda, o que nos parece mais tecnico, 

agoes trabalhistas. O instrumento pelo qual o conflito e posto perante seus orgaos e 
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denominado dissidio. A palavra "conflito" deve ser utilizada para designar a 

divergencia de interesses no piano material (NASCIMENTO, 2009). 

Em sua origem, os diversos tipos de agoes seguiam os mais variados ritos. 

Ao aportarem na Justiga do Trabalho, surgiu entao a questao: devem permanecer os 

procedimentos que ate entao se aplicavam aos feitos, ou passam todos a estarem 

sujeitos ao sistema processual da CLT? 

Prontamente, ja em 13/01/2005, ou seja, menos de 15 dias depois de 

promulgada a EC 45/2004, dois Tribunais Regionais, os da 2 a e 15 a regiao, 

elaboraram a Recomendagao Conjunta n° 01/2005, que estabeleceu a utilizagao dos 

ritos previstos na legislagao trabalhista para os feitos decorrentes da ampliagao da 

jurisdigao laboral. 

Na mesma linha, em 16/02/2005, o Tribunal Superior do Trabalho- TST 

publicou a Instrugao Normativa n° 01/2005, que em seu artigo primeiro, tambem 

determinou a aplicagao dos procedimentos celetistas para as novas causas, como 

se pode ver, in verbis: 

Art. 1°. As ag6es ajuizadas na Justiga do Trabalho tramitarao pelo rito 
ordinario ou sumarissimo, conforme previsto na Consolidag§o das Leis do 
Trabalho, excepcionando-se, apenas, as que, por disciplina legal expressa, 
estejam sujeitas a rito especial, tais como o Mandado de Seguranga, 
Habeas Corpus, Habeas Data, Ag§o Rescis6ria, Ag§o Cautelar e a Ag§o de 
ConsignagSo em Pagamento. 

fz certo que uma instrugao normativa nao possui forga de Lei. No entanto, 

nao se pode desconsiderar a sua relevancia, especialmente porque, em um 

momento de incertezas, foi o norte dado pela principal corte trabalhista do pais. 

Sendo assim, em um primeiro momento, ficaram dirimidas algumas questoes 

relevantes em face da nova competencia da Justiga do trabalho, o que, entretanto 

ainda suscita algumas indagagoes. 

Diante de tal situagao passemos a analise e comento do artigo 114 da 

Constituigao Federal, e de cada um dos seus catorze incisos e seus tres paragrafos, 

sem a intengao de dirimir todas as questoes pendentes, mas com o intuito de 

esclarecer algumas questoes relevantes. 
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4.3.1. ANALISE E COMENTARIOS SOBRE O ART. 114 DA CONSTITUIQAO 
FEDERAL DE 1988 

Um dos temas mais importantes do chamado "Direito Constitucional do 

Trabalho" e sem duvidas a interpretagao do art. 114 da Constituigao Federal de 

1988, que trata da competencia da Justiga do Trabalho. Diante do exposto faz-se 

necessario a exposigao da atual redagao do referido artigo, vejamos: 

Art. 114 - Compete a Justiga do Trabalho processar e julgar: 
I - as agctes oriundas da relagSo de trabalho, abrangidos os entes de direito 
publico externo e da administragSo publica direta e indireta da Uni§o, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; 
II - as ag6es que envolvam exercicio do direito de greve; 
III - as ag6es sobre representag§o sindical, entre sindicatos, entre sindicatos 
e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 
IV - os mandados de seguranga, habeas corpus e habeas data, quando o 
ato questionado envolver materia sujeita a sua jurisdigao; 
V - os conflitos de competencia entre 6rg§os com jurisdigao trabalhista, 
ressalvado o disposto no art. 102, I, "o"; 
VI - as agoes de indenizagao por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 
relagao de trabalho; 
VII - as agoes relativas as penalidades administrativas impostas aos 
empregadores pelos 6rgaos de fiscalizag§o das relagoes de trabalho; 
VIII - a execug3o, de oficio, das contribuigctes sociais previstas no art. 195, I, 
"a", e II, e seus acrescimos legais, decorrentes das sentengas que proferir; 
IX - outras controversias decorrentes da relagao de trabalho, na forma da 
lei. 
§ 1° - Frustrada a negociagao coletiva, as partes poderao eleger arbitros. 
§ 2° - Recusando-se qualquer das partes a negociagao coletiva ou a 
arbitragem, e facultado as mesmas, de comum acordo, ajuizar dissidio 
coletivo de natureza econfimica, podendo a Justiga do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposigoes minimas legais de proteg§o ao trabalho, 
bem como as convencionadas anteriormente. 
§ 3° - Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesao 
do interesse publico, o Ministerio Publico do Trabalho podera ajuizar dissidio 
coletivo, competindo a Justiga do Trabalho decidir o conflito. 

Como dito alhures a Emenda Constitucional 45/2004, veio alterar a nova 

redagao do artigo supracitado, ampliando deste modo a competencia da justiga 

laboral, uma vez citado o artigo na sua Integra passemos a analise de cada um de 

seus incisos. 
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4.3.2. ANALISE E COMENTARIOS AO INCISO I DO ART. 114 C/88 

Inicialmente, iremos abordar o inciso I do artigo 114 da CF que diz ser 

competente a Justiga do Trabalho para processar e julgar as agoes oriundas da 

relagao de trabalho, abrangidos os entes de direito publico externo e da 

administragao publica direta e indireta da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municipios. 

A imprecisao na redagao do inciso, ora objeto de comentario, compromete 

ate mesmo sua interpretagao, uma vez que se for entendida de forma extensiva em 

demasia ira abarcar quase todos os conflitos humanos. A Justiga do Trabalho foi 

concebida para acatar uma especie definida de conflitos, razao pela qual e 

especializada. 

No intuito de delimitar o campo de atuagao da Justiga Laboral, vale salientar 

que Relagao de Trabalho e genero, englobando a prestagao de servigos do 

funcionario publico, do empregado, do avulso, do autonomo, do eventual, do 

empresario. Relagao de emprego e sua especie. Contrato de trabalho e genero, 

sendo especie o contrato de emprego (MARTINS, 2010). 

Desta forma, faz-se necessario informarmos que a relagao empregaticia e 

composta por elementos que a caracterizam e a distinguem das demais relagoes de 

trabalho lato sensu. Nesse passo, esta especie de relagao de trabalho deve ser nao-

eventual, onerosa, pessoal e subordinada, seguindo, assim, a definigao legal 

estabelecida pelo art. 3° da Consolidagao das Leis do Trabalho. 

Em que pese o conceito legal ser omisso, deve-se ressaltar que so ha 

relagao empregaticia quando o trabalho prestado tern carater voluntario, excluindo, 

desse modo, as relagoes de servidao, escravidao e de trabalho forgado a titulo de 

pena, que no Brasil e vedado por disposigao constitucional expressa. Outro aspecto 

importante a ser ressaltado, e que a legislagao nao faz qualquer referenda, e que a 

relagao de emprego so se firma quando o prestador de servigos for pessoa fisica, 

objegao que nao se aplica a figura do empregador ou empresario (JUNIOR, 2009). 

Assim, de acordo com essa regra da competencia material, e a Justiga do 

Trabalho o ramo do Poder Judiciario competente para decidir todas as questoes 
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entre empregados e empregadores, os quais se acham envolvidos, a esse titulo, 

numa relagao juridica de emprego. 

A intengao do legislador com a ampliagao da competencia da jurisdigao 

laboral foi a melhor possivel. Temos que nos atentar e para a ampliagao desmedida, 

pois como justiga especializada que e nao pode abarcar toda e qualquer questao 

posta ao seu crivo, caso contrario a mesma perdera sua essencia. 

4.3.3. ANALISE E COMENTARIOS AO INCISO II DO ART.114 DA CF/88 

Antes da Emenda Constitucional n.° 45/2004 nao havia entendimento 

pacificado sobre a competencia para processar e julgar agoes envolvendo o 

exercicio do direito de greve, variando conforme a natureza da agao. 

O inciso II do artigo 114 da CF veio pacificartal entendimento, pois o mesmo 

diz que compete a Justiga do Trabalho processar e julgar as agoes que envolvam o 

exercicio do direito de greve. £ qualquer agao relacionada ao direito coletivo de 

greve, inclusive o dissidio coletivo. Englobando agoes de responsabilidade civil 

propostas pelo empregador contra o sindicato para reparar os prejuizos causados 

durante a greve considerada abusiva (MARTINS, 2007). 

Como o inciso II do art. 114 da Carta Magna e abstrato ao mencionar agoes 

que envolvam o exercicio do direito de greve, a Justiga do Trabalho tern 

competencia para examinar questoes que digam respeito a manutengao ou 

reintegragao de posse do estabelecimento durante a greve, o interdito proibitorio, 

que tambem decorre da relagao de trabalho, pois a constituigao nao faz qualquer 

ressalva (MARTINS, 2007). Portanto, atualmente e da competencia da Justiga do 

Trabalho toda e qualquer agao que envolva exercicio do direito de greve, seja de 

forma direta ou indireta. 

4.3.4.ANALISE E COMENTARIOS AO INCISO III DO ART.114 DA CF/88 
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Questao muito discutida era a competencia estabelecida no inciso III do 

artigo 114 da CF diz que compete a Justiga do Trabalho processar e julgar as agoes 

que envolvam representagao sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e 

trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores. 

Inicialmente, tendo em vista que o diploma constitucional em comento 

somente se refere a "sindicatos", entendemos que deve ser conferida uma 

interpretagao extensiva ao texto legal, para nele compreender tambem as 

federagoes e confederagoes (SARAIVA, 2009). 

A justiga do trabalho ja vinha se dando por competente para decidir 

incidentalmente essas disputas quando em dissidios coletivos economicos um 

sindicato ingressava como terceiro interessado com oposigao para afastar do pleito a 

entidade sindical que se apresentou como representante da categoria 

(NASCIMENTO, 2009). 

Sao muitos os conflitos pelo registro sindical que autoriza a entidade sindical 

a atuar em nome de uma categoria profissional ou economica, e estas sao pleitos 

entre representados ou associados e o seu respectivo orgao de representagao 

(NASCIMENTO, 2009). 

Assim, com a promulgagao da Emenda Constitucional 45/2004, torna-se a 

Justiga do Trabalho competente para processar e julgar todas as agoes que digam 

respeito aos sindicatos, qualquer que seja a materia. A competencia abrange, 

inclusive, as agoes sobre a constituigao e a alteragao estatutaria, que antes eram da 

competencia da Justiga Comum Estadual. 

4.3.5.ANALISE E COMENTARIOS AO INCISO IV DO ART.114 DA CF/88 

O inciso IV do artigo 114 da CF diz que, compete a Justiga do Trabalho 

processar e julgar as agoes que envolvam mandados de seguranga, habeas corpus 

e habeas data, quando o ato questionado envolver materia sujeita a sua jurisdigao. 

Uma das grandes novidades e a possibilidade de impetragao de mandado 

de seguranga perante a Vara do Trabalho (primeiro grau de jurisdigao), 

evidentemente quando o ato questionado envolver materia sujeita a sua jurisdigao. 
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Agora, por exemplo, um mandado de seguranga proposto em face de ato de auditor 

fiscal do trabalho sera processado perante a Justiga do Trabalho e nao mais perante 

a Justiga Federal (SARAIVA, 2009). 

Segundo conceito elaborado pelo professor Pedro Lenza (2006, p. 755), "o 

Mandado de Seguranga, e uma agao constitucional de natureza civil, qualquer que 

seja a natureza do ato impugnado, seja ele administrative, jurisdicional, criminal, 

eleitoral, trabalhista, etc". 

O mandado de seguranga esta previsto no art. 5°, inciso LXIX, da 

Constituigao Federal, nos seguintes termos, conceder-se-a mandado de seguranga 

para proteger direito liquido e certo, nao amparado por habeas-corpus ou habeas-

data, quando o responsavel pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade 

publica ou agente de pessoa juridica no exercicio de atribuigoes do Poder Publico. 

Ainda segundo o mestre Pedro Lenza (2006, p.751), o habeas corpus foi 

garantido constitucionalmente a partir de 1891, permanecendo nas Constituigoes 

subsequentes, inclusive na de 1988 que, em seu art. 5°, LXVIII. 

Ao tratar do habeas corpus, a Constituigao Federal estabelece em seu art. 5° 

que, conceder-se-a habeas-corpus sempre que alguem sofrer ou se achar 

ameagado de sofrer violencia ou coagao em sua liberdade de locomogao, por 

ilegalidade ou abuso de poder. 

Em face da alteragao do texto constitucional, tem-se que nao restam duvidas 

sobre o cabimento de habeas corpus perante a Justiga do Trabalho. A competencia, 

no caso, decorre da materia envolvida, conforme o dispositivo. A regra geral da 

competencia das agoes constitucionais, expressamente excetuada na hipotese em 

analise, e estabelecida pela natureza da autoridade coatora. 

Em relagao ao habeas data, a Carta Maior, doravante, permite o manejo 

desse remedio na seara trabalhista, para possibilitar ao trabalhador o acesso a 

dados pessoais constantes de bancos de dados em poder do Estado e do proprio 

empregador. Objetiva o habeas data, portanto, salvaguardar os direitos da 

personalidade, por meio da autodeterminagao informativa, protegendo-se o direito a 

intimidade e a vida privada. (SARAIVA, 2009) 
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4.3.6.ANALISE E COMENTARIOS AO INCISO V DO ART.114 DA CF/88 

O inciso V do artigo 114 da CF diz que, compete a Justiga do Trabalho 

processar e julgar as agoes que envolvam os conflitos de competencia entre orgaos 

com jurisdigao trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o". O quinto inciso 

trata de competencia entre orgaos com jurisdigao trabalhista, fazendo uma ressalva 

em relagao ao Supremo Tribunal Federal. 

Pode o conflito ser suscitado pelo juiz, pelas partes ou pelo Ministerio 

Publico (art. 805 da CLT). A parte que ja tiver oposto excegao de incompetencia, nao 

podera suscitar conflito de competencia. Caso fosse admitido a parte suscitar conflito 

de jurisdigao, quando ja apresentada a excegao de incompetencia, estar-se-ia 

admitindo expedientes protelatorios no processo, quando ate o julgamento da 

excegao o processo ja estava suspenso. (MARTINS, 2007) 

A questao se mostra mais complexa, porem, quando se trata de um conflito 

de competencia material, obviamente suscitado entre os orgaos da Justiga do 

Trabalho e os da Justiga Ordinaria. Em tal hipotese, o conflito nao se da entre 

orgaos com jurisdigao trabalhista, mas sim entre um orgao com jurisdigao trabalhista 

e outro sem tal caracteristica, estando, pois, fora da competencia material de 

qualquer orgao da Justiga do Trabalho. 

Desta forma, tratando-se do supramencionado conflito material entre os 

orgaos da Justiga do Trabalho e os da Justiga Ordinaria, a competencia sera do 

Superior Tribunal de Justiga, por forga da regra do art. 105, I, d, da Constituigao 

Federal. 

Se nao existisse norma constitucional especifica, poderiamos clamar pela 

competencia do Supremo Tribunal Federal, pois parece mais logico, inclusive, por se 

tratar, no final de contas, de materia constitucional, mas, dada a regra mencionada, 

o controle pelo STF somente se dara em fase recursal. 

4.3.7.ANALISE E COMENTARIOS AO INCISO VI DO ART.114 DA CF/88 
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O inciso VI do artigo 114 da CF diz que, compete a Justiga do Trabalho 

processar e julgar as agoes que envolvam Agoes de indenizagao por dano moral ou 

patrimonial, decorrentes da relagao de trabalho. 

A Justiga do Trabalho e competente para examinar o pedido de dano moral. 

Essa competencia decorreria do fato de, apesar do dano ser civil, de 

responsabilidade civil prevista no Codigo Civil, a questao e oriunda do contrato de 

trabalho. Estaria, portanto, incluida essa competencia no art. 114 da Constituigao, 

que preve que controversias entre empregado e empregador ou controversias 

decorrentes da relagao de trabalho sao de competencia da Justiga do Trabalho 

(MARTINS, 2007). 

Portanto, o novo art. 114, VI, da CF/88 consagra definitivamente o 

entendimento de que qualquer agao de dano moral ou patrimonial proposta pelo 

empregado em face do empregador ou vice-versa, quando decorrente da relagao de 

trabalho, sera de competencia material da Justiga do Trabalho, posicionamento este 

que ja era adotado pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo antes da Emenda 

Constitucional 45/04 (SARAIVA, 2009). 

Ressalte-se, porem, que o reconhecimento da competencia da Justiga do 

Trabalho para reparagao de danos morais e materials em geral foi sendo 

conquistada pouco a pouco, ate que, recentemente, em julgamento historico, 

reverteu-se lamentavel tendencia jurisprudencial e se pacificou a competencia 

especializada. 

4.3.8. ANALISE E COMENTARIOS AO INCISO VII DO ART.114 DA CF/88 

O inciso VII do artigo 114 da CF diz que, compete a Justiga do Trabalho 

processar e julgar as agoes que envolvam agoes relativas as penalidades 

administrativas impostas aos empregadores pelos orgaos de fiscalizagao das 

relagoes de trabalho. 

Se a materia e trabalho, a Justiga do Trabalho deveria ser competente para 

analisar o tema. E o que ocorre com o estabelecimento de penalidades 



53 

administrativas aos empregadores pelos fiscais do trabalho. A materia e trabalhista. 

Logo, a competencia deve ser da Justiga do Trabalho (MARTINS, 2007). 

A Justiga do Trabalho tambem tera competencia para examinar questoes de 

penalidades impostas pelos fiscais ao empregador em relagao a nao-observancia de 

regras relativas a relagao de trabalho, que envolve o trabalhador avulso. E a 

hipotese da nao-observancia pelo empregador das regras contidas na Lei n° 

8.630/93 (MARTINS, 2007). 

Tais postulagoes eram processadas, anteriormente, na Justiga Federal, 

passando a ser na Justiga especializada laboral, o que se mostra bastante coerente, 

ate pela afinidade dos magistrados com a legislagao nacional trabalhista, tendo 

maior aptidao para analisar a razoabilidade das sangoes impostas pelos agentes de 

fiscalizagao, a saber, os auditores fiscais do trabalho. 

4.3.9. ANALISE E COMENTARIOS AO INCISO VIII DO ART.114 DA CF/88 

Anteriormente a materia em questao era de competencia da Justiga Comum 

Federal, ja que os orgaos de fiscalizagao das relagoes de trabalho sao federais e 

porque, ate a Emenda Constitucional 45/2004, inexistia dispositivo constitucional 

especifico, razao pela qual fugia o assunto da competencia do judiciario 

especializado. 

Com o advento da referida emenda o inciso VIII do artigo 114 da CF passou 

a ter a seguinte redagao, compete a Justiga do Trabalho processar e julgar as 

execugoes, de oficio, das contribuigoes sociais previstas no art. 195, I, "a", e II, e 

seus acrescimos legais, decorrentes das sentengas que proferir. 

A execugao sera feita nos proprios autos do processo em relagao as 

sentengas proferidas nos dissidios individuals. Os dissidios coletivos nao tern 

natureza condenatoria, apenas criam, modificam ou extinguem direitos, nao 

incidindo contribuigoes nesse momento, apenas quando se executa o que esta 

contido na sentenga normativa, que e feito por meio da agao de cumprimento 

perante a Vara do Trabalho. A exigencia dira respeito as sentengas proferidas pela 

Justiga do Trabalho e nao a outros debitos confessados e nao pagos pelo 
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empregador ou de outras contribuigoes, que nao originarias da propria sentenga 

(MARTINS, 2007). 

A determinagao de o juiz executar a contribuigao sera de oficio, isto e, sem 

qualquer provocagao, por determinagao do proprio magistrado. O juiz impulsionara 

de oficio o andamento do processo. £ o que tambem ocorre na hipotese do art. 878 

da CLT, em que o juiz impulsiona de oficio o processo na execugao. Na verdade, o 

juiz nao vai executar. Ira impulsionar o processo de oficio (MARTINS, 2007). 

4.3.10. ANALISE E COMENTARIOS AO INCISO IX DO ART.114 DA CF/88 

O inciso IX do artigo 114 da CF diz que, compete a Justiga do Trabalho 

processar e julgar as agoes que envolvam outras controversias decorrentes da 

relagao de trabalho, na forma da lei. 

Diante da nova redagao do inciso IX da art. 114 da Carta Magna, faz-se 

necessario citarmos Renato Saraiva (2009, p. 132), que sobre a materia escreve: 

Entendemos que o inciso IX do novo art. 114 da CF, estabelecendo a 
competencia material da Justiga do Trabalho para processar e julgar outras 
controversias decorrentes da relagao de trabalho, e totalmente 
desnecessario, uma vez que se trata de mera repetig§o do disposto inciso I 
do mesmo art. 114, que ja confere esta competencia a Justiga Especializada 
laboral. 

Em sintese, pelo regime anterior competia a Justiga do Trabalho, mediante 

lei, conhecer outros litigios decorrentes da relagao de trabalho, o que desapareceu 

com o novo texto constitucional, passando a Justiga do Trabalho a atuar em 

qualquer demanda envolvendo relagao de trabalho (SARAIVA, 2009). 

Ha autores sustentando que, em razao do disposto no inciso IX, do artigo 

114, a competencia para apreciar litigios decorrentes da "relagao de trabalho" estaria 

limitada a existencia de lei trazendo esta previsao. Assim, como os litigios 

decorrentes da relagao de emprego (CLT, artigo 652, a, IV), do contrato de 

empreitada do pequeno empreiteiro (CLT, artigo 652, a, III) e do trabalho avulso 
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(CLT, artigo 652, a, V), contam com esta previsao, a Emenda Constitucional 45/2004 

nenhuma alteragao teria acarretado neste tocante. 

Os incisos I e IX do art. 114 da Constituigao sao contraditorios. Se a Justiga 

do Trabalho e competente para analisar questoes relativas a relagoes de trabalho, 

nao ha necessidade de lei para estabelecer a competencia para outras controversias 

decorrentes da relagao de trabalho (art. 114, IX, da Constituigao). Se a situagao 

representa relagao de trabalho, novos fatos nao precisam ter previsao em lei, pois ja 

estariam enquadrados no inciso I do art. 114 da Lei Maior. Nao haveria outras 

controversias a serem reguladas pela lei, seria, assim, desnecessario, inutil ou 

ocioso o inciso IX (MARTINS, 2007). 

4.3.11. ANALISE E COMENTARIOS AO § 1° DO ART.114 DA CF/88 

O paragrafo 1° do artigo 114 da Constituigao Federal diz que frustrada a 

negociagao coletiva as partes poderao eleger arbitros.Desta maneira, como no 

Direito do trabalho o trabalhador nao pode transacionar seus direitos diante do 

empregador, apenas em juizo, nao se poderia falar em arbitragem. Contudo, no que 

se diz respeito ao conflito coletivo, e a Constituigao que determina uma forma 

alternativa para a solugao da citada divergencia por meio da arbitragem. 

A arbitragem e uma forma de solugao de um conflito, feita por um terceiro 

estranho a relagao das partes, que e escolhido por estas, impondo a solugao do 

litigio. A OIT preconiza o sistema de negociagao coletiva, por meio da Convengao n.° 

154, de 19-6-81, que foi ratificada pelo Brasil. O artigo 6. 0 da referida norma 

prescreve que a negociagao coletiva pode ter um processo de conciliagao ou 

arbitragem, ou de ambas de uma vez (MARTINS, 2007). 

A arbitragem nao impede o acesso aos tribunais, pois a lei nao podera 

excluir da apreciagao do Judiciario qualquer lesao ou ameaga de direito (art. 5.°, 

XXXV, da Constituigao). A jurisdigao so e prestada quando ha provocagao por uma 

das partes do litigio. O arbitro, entretanto, nao se constitui, porem, em tribunal ou 

juizo de excegao (art. 5.°, XXXVII, da Lei Maior). 



56 

A Lei Fundamental admite expressamente a arbitragem para a solugao dos 

conflitos coletivos. Frustrada a negociagao coletiva, as partes poderao eleger 

arbitros (§ 1.° do art. 114). Recusado as partes a negociagao coletiva ou a 

arbitragem, e facultado o ajuizamento do dissidio coletivo (§ 2.° do art. 114). 

A arbitragem e, porem, facultativa, opcional e alternativa para a solugao de 

conflitos coletivos trabalhistas. E alternativa, pois a norma constitucional preve como 

condigao para ajuizamento do dissidio coletivo a necessidade de negociagao 

coletiva ou de arbitragem. 

4.3.12. ANALISE E COMENTARIOS AO § 2° DO ART.114 DA CF/88 

O paragrafo 2° do artigo 114 da Constituigao Federal diz que, recusando-se 

qualquer das partes a negociagao coletiva ou a arbitragem, e facultado as mesmas, 

de comum acordo, ajuizar dissidio coletivo de natureza economica, podendo a 

Justiga do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposigoes minimas legais de 

protegao ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. 

A Constituigao estimulou a solugao dos conflitos pelas partes interessadas, 

sem o envolvimento do Poder Judiciario, competindo aos sindicatos profissionais 

reivindicar, extrajudicialmente, junto ao empregador ou sindicato patronal, conforme 

se tratar de acordo ou convengao coletiva de trabalho, por melhores condigoes para 

os trabalhadores da categoria (§ 1, art. 114 CF). 

Assim, somente sendo frustrada a tentativa de negociagao e que as partes 

poderao ajuizar dissidio coletivo de natureza economica. Percebe-se que o art. 114, 

§2°, da Constituigao Federal determinou que, recusando-se qualquer das partes a 

negociagao coletiva, e facultado as mesmas ajuizar dissidio coletivo de natureza 

economica, de comum acordo. 

Poder-se-ia imaginar que o §2° do art. 114, CF/88 preve uma hipotese de 

litisconsorcio ativo necessario ao afirmar que somente com o mutuo consentimento 

poderiam as partes ajuizar o dissidio. Porem, esta hipotese seria igualmente 

absurda, pois, ao contrario do que defendem alguns doutrinadores, no Brasil nao ha 
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litisconsorcio ativo necessario, nao sendo possivel condicionar o direito de agao de 

alguem a vontade de outrem (FILHO, 2009). 

4.3.13. ANALISE E COMENTARIOS AO § 3° DO ART.114 DA CF/88 

O paragrafo 3° do artigo 114 da Constituigao Federal diz que, em caso de 

greve em atividade essencial, com possibilidade de lesao do interesse publico, o 

Ministerio Publico do Trabalho podera ajuizar dissidio coletivo, competindo a Justiga 

do Trabalho decidir o conflito. 

A titularidade dessa agao de Dissidio Coletivo de Greve do Ministerio Publico 

do Trabalho e concorrente com a titularidade dessa mesma agao da empresa que 

exerga uma atividade essencial. Isto e, nao ajuizando o Ministerio Publico essa agao, 

a empresa exercente desse tipo de atividade essencial podera faze-lo tambem. E o 

contrario tambem. 

Na falta de uma legislagao especifica que regulamente e defina quais sao os 

servigos publicos essenciais, e usada analogamente a Lei 7.783, de 28 de junho de 

1989, ou seja, a Lei de Greve. Em seu art. 10, pois sao considerados servigos ou 

atividades essenciais: I Tratamento e abastecimento de agua; Produgao e 

distribuigao de energia eletrica, gas e combustiveis. 

Assim, ajuizada a agao por esse tipo de empresa, o orgao ministerial fica 

dispensado de ajuizar do Dissidio de Greve. Essa titularidade concorrente da agao 

deriva da aplicagao do art. 5°., LV, da Constituigao Federal, isto e, nao poderia ser 

subtraido da empresa exercente de uma atividade nao essencial o direito de ajuizar 

essa agao, tambem 
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5.ANALISE DOS DADOS COLETADOS NA VARA DE CAJAZEIRAS S O B R E AS 
MUDANQAS POS EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004 

Este capitulo se propoe apresentar e tratar dos dados obtidos atraves do 

estudo de caso na Vara de Cajazeiras, respondendo a problematica inicial do 

trabalho de monografia que se pautou em responder qual a situagao desta Vara 

trabalhista diante das modificagoes impostas pela EC 45/2004, que reformulou a 

competencia trabalhista, ampliando de forma significativa a materia sob tal jurisdigao 

e trazendo novos desafios no tocante a celeridade processual naquela seara 

especial. 

O estudo em tela constitui uma pesquisa de caracteristicas puramente 

qualitativas, no sentido de obter uma maior profundidade sobre o tema trabalhado, 

posto que a realizagao deste estudo objetiva conhecer as especificidades da Vara 

trabalhista de Cajazeiras, frente a perspectiva das mais variadas inovagoes trazidas 

pela EC 45/2004, buscando captar como foi o processo de transigao e de 

manutengao das rotinas no tocante ao tratamento de novas materias, ou 

competencias. 

Para a obtengao deste resultado foi elaborado um questionario contendo 12 

perguntas sobre a situagao da Vara Trabalhista de Cajazeiras, que foi respondido e 

enviado para analise. O questionario procurou indagar sobre situagao atual da Vara, 

o numero de funcionarios, os processos mais frequentes e como o juiz titular 

observa as inovagoes trazidas pela EC45/2004, apos este periodo de adaptagao que 

culminou com uma celeuma sobre o atolamento de processos nesta esfera laboral, 

prejudicando o andamento do processo trabalhista. 

A tecnica qualitativa de analise de dados nos leva a transportar as resposta 

obtidas a partir do questionario aplicado transcrevendo na integra as resposta para 

uma analise do conteudo de forma mais profunda, observando as especificidades 

proferidas na fala do entrevistado. 

Tal pesquisa tern respaldo na importancia conferida ao entendimento da 

realidade vivenciada pelos juristas de uma Vara especializada, que funciona distante 

da Capital, e como esta lida com as inovagoes juridicas e processuais advindas de 

uma ampliagao de competencia, corroborando para ofertar estudos tanto teoricos, 
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como pratico em materia de direito, em especial em materia de direito processual do 

trabalho. 

Neste sentido, buscamos analisar os dados obtidos atraves da explanacao, a 

seguir, intercalando as respostas com a teoria sobre a materia, anteriormente ja 

apresentada neste trabalho de monografia, e tentando oferecer atraves deste estudo 

de caso uma perspectiva sobre a atual situagao da Vara Trabalhista em Cajazeiras, 

apos- EC 45/2004. 

5.1 SOBRE A ESTRUTURA DA VARA TRABALHISTA DE CAJAZEIRAS 

Para construir uma visao mais realista da situagao de trabalho na Vara de 

Cajazeiras indagamos junto a juiza titular desta, sobre quantos funcionarios 

atualmente estavam trabalhando naquela Vara, para poder mensurar o contingente 

de oficiantes na justiga disponiveis, depois da nova competencia inserida no ambito 

laboral, obtendo a resposta a Vara do Trabalho de Cajazeiras, e vara unica e possui 

um total de sete servidores, incluindo o Diretor de Secretaria. 

Respondeu ainda, sobre a estrutura que a Vara do Trabalho de Cajazeiras foi 

instituida em 1993, na gestao do Desembargador Geraldo Teixeira de carvalho, 

posteriormente, foram inauguradas novas instalagoes no ano de 1995, ja na gestao 

do Desembargador Severino Marcondes Meira. Possuindo assim, 18 anos desde 

sua criagao e por conseguinte vivenciando o periodo de mudangas sofrido pos-

Emenda Constitucional 45/2004. 

Para auferir a situagao das condigoes de trabalho dos funcionarios da Vara 

trabalhista de Cajazeiras foi necessario perguntar sobre a estrutura fisica de 

manutengao no tocante aos equipamentos e outros recursos que promovessem um 

maior conforto para o trabalho e uma maior agilidade no tocante a administragao dos 

processos, como por exemplo a informatizagao de processos. Neste sentido, foi 

respondido que: 

os m6veis e equipamentos foram recentemente trocados e sao suficientes, 
salvo algum equipamento que necessita reparo, o que demanda muito 
tempo para o conserto ou substituigao. Em relagao ao numero de 
servidores, nos foi informado que o contingente esta no limite do razoavel, 
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considerando os periodos de ferias e afastamento, o que sobrecarrega os 
servidores que permanecem em atividade. Quanto a informatizacao, as 
quedas do sistema ainda s§o relativamente frequentes, o que prejudica 
imensamente o Trabalho da Vara, pois atuamos integralmente com o 
processo eletronico, desde setembro de 2010.(RESPONDENTE) 

Neste ponto, podemos observar que a estrutura mantida para a Vara do trabalho em 

cajazeiras e de boa qualidade, enfrentando dificuldades proprias do Poder judiciario, 

como a demora nos reparos de objetos em razao da burocratizagao do sistema de 

administragao do patrimonio publico. 

Ainda sobre a estrutura do ambiente de trabalho existente na Vara Trabalhista 

de Cajazeiras podemos observar que o ponto da tecnologia e consideravelmente 

precario, principalmente se levarmos em conta a virtualizacao do processo na esfera 

trabalhista que podem sofrer algum atraso, prejudicando assim diretamente o 

principio da celeridade, no tocante ao bom andamento dos processos virtuais. Pois, 

uma vez que o principio da celeridade esta intimamente ligado a esta marca da 

justiga laboral que e a Virtualizagao e consequente agilidade dos processos, como 

forma de oferecer uma prestagao jurisdicional mais rapida e eficaz. (JUNIOR, 2009) 

5.2 SOBRE PORCESSOS ACUMULADOS POS EMENDA CONSTITUCIONAL 
45/2004 

Quando abordada a questao de ampliagao posterior a EC 45/2004 na esfera 

do judiciario trabalhista, foi questionado se no tocante, especificamente, a Vara de 

Cajazeiras havia algum acumulo notorio de processos, que levasse a conclusao de 

que a Emenda supre mencionada viesse a trazer um numero excessivo de processo 

sob a jurisdigao desta Vara. 

Neste contexto, a resposta foi negativa em razao de situagoes que tambem 

emergiram com a e EC45/2004 colocando outras materias como a competencia para 

julgados decorrentes de atividade dos estatutarios sob a egide da justiga federal, 

afastando por totalidade do este tema da esfera trabalhista, mais focada na CLT. 

Assim, foi respondido que: 
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porque ao mesmo tempo em que passamos para uma competencia em 
assuntos novos, principalmente as relacfies de trabalho, diversos 
entendimentos da Instancias Superiores afastaram a competencia da 
Justica do Trabalho para apreciar e julgar demanda ajuizada por servidores 
publicos, o que causou a diminuic3o no numero de acoes. 
(RESPONDENTE) 

Assim, quando perguntado sobre a incidencia de novos casos pos EC 45/2004, mais 

especificamente no tocante ao tipo de a resposta observamos que a modificagao no 

conceito de relagao de trabalho nao alterou a questao dos estatutarios, como afirma 

(MARTINS, 2010) posto que na definigao das relagoes de trabalho inclusas sob a 

protegao da justiga laboral, foram, repetimos, excluidos aqueles considerados 

regidos por estatutos proprios. 

Para confirmar podemos citar a definigao de relagoes de trabalho inscrita na 

doutrina trabalhista, pos EC 45/2004. 

Por relagao de trabalho pode-se dizer qualquer liame juridico que tenha por 

objeto a prestagao de servigo a um determinado destinatario. A categoria e ampla e 

abrange inumeras especies, tais como a empreitada, o locador de servigo, o artifice, 

o trabalho prestado por profissional liberal, o trabalhador avulso, o servigo eventual e 

autonomo, o temporario, o representante comercial, o funcionario publico e, tambem 

o trabalho do empregado subordinado, dentre outros. (NASCIMENTO, 2010) 

Para visualizar ainda mais a estrutura atual da Vara do Trabalho de 

cajazeiras, foi questionado sobre quais os casos de maior incidencia na rotina desta 

Vara Trabalhista, no intuito de conhecer o perfil dos processos que circulam na 

regiao, referentes a materia trabalhista, em razao de sua quantidade e tipo. 

Diante disto, foi respondido que sao aqueles que "discutem recebimento de 

verbas decorrentes da extingao contratual e sobre o reconhecimento de vinculo de 

emprego, alem de pedidos de horas extras", nas palavras do respondente, 

observando que a modificagao da competencia para processar e julgar agoes nao 

influenciou diretamente na modificagao dos processos mais pertinentes a esta seara 

laboral, que correspondem em sua maior parte a situagao decorrentes da quebra do 

vinculo empregaticio, ou ate mesmo de seu proprio reconhecimento. 
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5.3SOBRE A NOVA COMPETENCIA E OS NOVOS PROCESSOS QUE TRAMITAM 
NA VARA TRABALHISTA DE CAJAZEIRAS 

A nova competencia imposta a Justiga do Trabalho pos EC45/2004 faz com 

que um numero maior de novas questoes laborais estejam sob a egide da Justiga 

Trabalhista, obrigando o magistrado a lidar com situagoes, antes nao levadas ao 

debate sob forma de lide trabalhista. 

Na tentativa de descobrir quais os novos casos com relagao a ampliagao 

sofrida na materia trabalhista que ingressaram na Vara de Cajazeiras, de forma 

especifica. Para tanto foi indagado ao magistrado: quais seriam os novos casos que, 

conforme a nova competencia imposta pela emenda constitucional 45/2004, tern 

ingressado na vara do trabalho? Neste sentido, o respondente afirmou que: 

Tivemos casos novos como eleigfies sindicais, verbas devidas dentro de 
uma relac3o de trabalho, entre prestadores de servigo (n§o empregados) e 
seus respectivos tomadores. Mas em relagao as agoes que discutiam 
acidentes de trabalho e danos morais originados de relagoes de emprego, 
estes ja eram julgados por esta Vara (RESPONDENTES). 

Assim, pela resposta pode-se observar que a nova competencia imposta a Justiga 

do Trabalho e de maneira discreta sentida pela Vara de cajazeiras, quando afirmar 

ter julgado casos que estao descritos entre aqueles que tratam das materias 

inseridas no art.114, CF. 

Afirmou que algumas materias, mesmo antes da Ec45/2004 ja eram julgadas 

pela Vara de Cajazeiras. 

Para tanto, na tentativa de aprofundar a relagao da Vara com as novas 

competencias, buscou-se especificamente abordar a questao das materias ja 

tratadas na Vara, indagando sobre dissidios coletivos e julgados referentes a estes 

na Vara. Desta feita, foi questionado se a Vara ja havia julgado agoes envolvendo o 

direito de greve, inscritos no art. 114 da CF. 

As ag6es relativas a greve foram apenas as de interdito proibit6rio, em que 
empresas bancarias solicitaram a imposigao de obrigagao de nao fazer aos 
grevistas, pleiteando o funcionamento normal das agendas 
bancarias.(RESPONDENTE) 
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Aqui, a resposta e generica, informando o tipo de processo mais evidente e 

comum pos- EC 45/2004. 

Sobre outro ponto de grande importancia para a materia trabalhista, o Dano 

moral nas relagoes de trabalho, inserido na competencia pos EC 45/2004 foi feito o 

seguinte questionamento: Em relagao a concessao de danos morais na vara da 

justiga do trabalho de cajazeiras e existente, e significativa, voces possuem dados 

de quantas agoes ja condenaram em danos morais trabalhistas aqui no interior. Este 

questionamento serve para explicar a situagao da Vara e dos julgados em dano 

moral nela existentes. 

Neste ponto, o respondente afirmou o seguinte: 

Pedidos de indenizacao por danos morais s3o bastante frequentes e estao 
fundamentados em diversas razoes. Destacam-se aqueles decorrentes de 
acidentes de trabalho, que passaram a ser mais comuns nos ultimos dez 
anos. 
O trabalhador tern buscado a proteg3o judicial tambem contra atos ilicitos e 
arbitrarios do seu empregador, reagindo tambem contra o assedio moral e o 
descumprimento das principals obrigagfies do contrato de trabalho. Esta e 
mais uma causa do numero consideravel de agoes em que ha pedido de 
indenizag§o por danos morais. 
Nao existe uma estatistica especifica sobre as agdes que envolvem danos 
morais. Ha uma informac§o a respeito de agctes que discutem acidente de 
trabalho, porque ha uma notificag§o pela Justiga do Trabalho ao INSS sobre 
esses fatos (RESPONDENTE). 

Que os pedidos de indenizagao por danos morais decorrentes da relagao de 

trabalho que atualmente sao frequentes na Justiga do Trabalho, tambem o vem 

sendo na Vara de cajazeiras. Observa o magistrado respondente que estes se 

diferenciam dos danos decorrentes de acidente de trabalho. 

Apenas para situar, os danos morais decorrentes da relagao de trabalho sao 

aqueles que derivam de alguma situagao constrangedora no ambiente de trabalho, 

diversamente dos decorrentes de acidente de trabalho, que sao oriundos de um 

infortunio ocorrido na prestagao do servigo, acarretando ate danos de ordem 

temporaria ou ate mesmo permanentes. Exemplificando, o dano moral no trabalho 

seria a hipotese de o trabalhador exercer suas atividades de forma indigna, que Ihe 

cause vexame e constrangimento, como usar veste de carater pejorative Ja o dano 

decorrente de acidente do trabalho e aquele que pelo, por exemplo, ocorre por 



64 

ausencia de fornecimento de equipamento adequado para utilizacao de uma 

maquina na dependencia onde o trabalhador exerce a atividade laboral. 

O respondente afirmou existirem casos, mas nao sabe precisar o numero 

para que este estudo possuisse um quadro mais real da situagao, o que constitui 

uma limitacao da pesquisa. 

Outro ponto que traz polemica e o fato da arbitragem em materia trabalhista. 

Aqui, foi questionado sobre a atuagao da vara em sede de arbitragem entre as 

partes, proposta pela EC 45/2004, para promover a celeridade na materia 

trabalhista. 

Neste sentido, foi declarada a seguinte situagao: 

Vara de Cajazeiras n§o atua na Arbitragem, mas na conciliagao entre as 
partes, incentivando-as ao acordo, tanto na fase de conhecimento como na 
fase de execugao do processo. 
A Justiga do Trabalho da Paraiba (13a Regiao) e pioneira no movimento pr6-
conciliag§o, pois o Projeto Conciliar- iniciado na gestao do Desembargador 
Afranio Meio- foi o embriao do Projeto Conciliar e Legal, promovido pelo 
CNJ e, hoje, de aplicagao nacional. 

Pode-se entender que a Vara de Cajazeiras nao atua na Arbitragem, 

entretanto buscando agir atraves da conciliagao para perseguir a celeridade e a 

economia processual em muitas situagao que demandam solugao harmonica e 

amigavel, resguardando a lide trabalhista de casos de pouca expressao. 

Para compreender outra competencia conferida a Justiga Trabalhista de 

grande monta, registramos a possibilidade de aplicagao de algum remedio 

constitucional na vara do trabalho de cajazeiras, o que se mostrou incipiente em 

razao ate da instancia de concentragao da Vara. Neste ponto, o respondente limitou-

se a afirmar que ha julgados de Mandado de seguranga, mas de forma inexpressiva, 

e nao possui julgados de outros remedios em primeira instancia. Em sua palavras 

temos que: 

Julgamos MS, mas nao sao frequentes. Nao temos julgamento das outras 
ag<5es de garantias de direitos fundamentals na primeira 
instancia(RESPONDENTE). 
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Assim, encerramos o questionamento sobre as novas competencias, pelo mesmo 

nos pontos mais significativos que circundam a materia trabalhista e processual 

trabalhista ao nosso pensar. 

5.4SOBRE A ATUAQAO DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NA VARA DE 
CAJAZEIRAS 

Conferindo a devida importancia que este orgao da justiga possui, foi 

questionamento sobre a atuagao do Ministerio Publico do Trabalho- MPT na Vara 

trabalhista de cajazeiras, inquirindo sobre sua situagao junto a justiga laboral. 

Conforme palavras do respondente, obteve-se que: 

O numero de Ag6es Civis Publicas diminuiu bastante nos ultimos dois anos. 
A maior atuagSo do MPT em Cajazeira dizia respeito principalmente a 
contratagSo irregular de servidores, pelos municipios que comp6em a 
jurisdigao desta Vara(RESPONDENTE). 

Pela transcrigao feita acima observa- se que a atuagao do MPT existe e esta 

focalizada especialmente nas relagoes de contratagao irregular de funcionarios por 

prefeituras, que pertencem a circunscrigao da Vara, as quais desvirtuam o contrato 

de trabalho violando direitos dos trabalhadores. 

5.5SOBRE O POSICIONAMENTO DO MAGISTRADO RESPONSAVEL PELA VARA 
TRABALHISTA DE CAJAZEIRAS NO TOCANTE A EC 45/2004 

Ao final, foi questionado sobre a opiniao do operador do direito, se pos EC 45, 

poderia ser afirmado que houve um maior acesso dos trabalhadores a justiga do 

trabalho, em razao da ampliagao da competencia trabalhista. E, diante deste 

questionamento obtivemos a seguinte resposta: 
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A maior conscientizagSo dos trabalhadores e da populac3o brasileira de um 
modo geral veio com a Constituigao Federal de 1988. Os temas de 
cidadania e as informacoes a respeito de direitos fundamentals chegaram 
de forma eficaz as pessoas. O trabalhador ja postulava direitos como 
indenizac6es por danos morais, alem de outras reparacoes oriundas de 
acidentes de trabalho(RESPONDENTE). 

Diante do exposto podemos constatar que o trabalhador ja possui um maior 

grau de intimidade com a Justica do Trabalho, fazendo-se mais atuante no sentido 

de buscar e lutar por direitos, posto que a procura pela solugao de conflitos e dos 

desrespeitos as relagoes de trabalho sao mais visiveis, fazendo desaparecer aquele 

predominio unilateral do patronato, nas relagoes de trabalho. 

Entretanto, apesar das conquistas, principalmente inseridas pos EC45/2004, 

ainda tem-se que manter a busca pela melhoria nesta materia trabalhista como 

forma de assegurar direitos fundamentals inseridos na CF, posto que e fato que 

muitos trabalhadores ainda encontra-se afastados de seus direitos. Mesmo em um 

quadro, como afirma o magistrado respondente de uma populagao mais atuante na 

busca de seus direitos, pondera-se que ainda ha muito o que fazer, mas que 

podemos considerar a referida emenda como uma avango significativo neste 

sentido. 

Diante do exposto resta claro que o principio da Celeridade Processual, hoje 

consagrado constitucionalmente com a emenda supracitada, veio explicitar a 

importancia de uma resposta rapida por parte do judiciario, imprimindo uma 

sensagao de conforto e confianga na parte que busca resguardar seu direito por 

meio de uma relagao judicial. 
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6.CONCLUSAO 

O Direito do trabalho, em especial o direito processual do trabalho, nos 

ultimos anos passou por um periodo de mudancas e adaptacao nao somente pela 

mudanca de pensamento no tocante a principios que buscavam cada vez mais 

proteger a relagao de trabalho, como no campo processual, em agoes que 

pretendiam agilizar o tramite de processos por esta Justiga abarcados. 

Uma resposta concreta a toda transformagao sofrida pela Justiga do 

Trabalho em relagao a sua competencia foi a Emenda Constitucional 45/2004 que 

efetivamente trouxe modificagoes no sentido de ampliar a materia posta sob sua 

jurisdigao chegando a introduzir no ceio laboral, agoes de cunho constitucional, 

como por exemplo a possibilidade de impetrar Mandado de seguranga, desde que 

este tivesse como fundamento questoes trabalhistas, para respaldar a jurisdigao 

adotada. 

Neste sentido, as modificagao de competencia com a consequente 

ampliagao das materias sob a jurisdigao trabalhista foram alvo de criticas, tanto no 

sentido material do direito, quanto no ambito do proprio processo trabalhista em si, 

que argumentava haver um acumulo exacerbado de competencias tendo como 

reflexo de tal medida a quebra do principio da celeridade, tao importante e pertinente 

quando do tratamento das materias laborais. 

Por ser uma Justiga vanguardista no uso de instrumentos alternatives para 

resolugao de conflitos, como a utilizagao de negociagoes previas do tipo mediagao, 

no sentido de solucionar questoes trabalhistas de forma previa; bem como, pelo uso 

da informatizagao de seus processos, juntando tecnologia e direito de forma a julgar 

com maior rapidez os processos e proporcionar assim uma justiga mais eficiente e 

celere, e que as modificagoes introduzidas pela EC 45/2004, representaram uma 

mudanga que merece analise sobre a sua situagao atual, posto haver um periodo de 

adaptagao significative 

Para comprovagao fatica das mudangas sofridas na seara trabalhista tem-se 

como argumentagao as hipoteses trazidas pelo estudo de caso efetuado em sede 

deste trabalho monografico, que ousou em investigar a realidade da Vara de 
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cajazeiras, questionando o responsavel pela Vara sobre as mudangas ocorridas pos 

EC 45/2004. 

Como resultado da pesquisa podemos observar que as mudancas existiram 

e sao perceptiveis quando trata-se das novas competencias em materia trabalhista, 

mas que entretanto nao sao de grande impacto na Vara de cajazeiras, em razao de 

sua localizagao, e ate mesmo da propria cultura local que constitui impedimentos 

para uma maior diversidade de agoes inseridas na jurisdigao referida. £ de se anotar 

que em um municipio interiorano as demandas sao mais restritas, e os casos sao 

diversos daqueles que se fazem presentes em uma regiao mais metropolitana, como 

a capital do Estado. 

Pelo estudo efetuado, pode-se compreender que na vara de cajazeiras, o 

principio da celeridade nao foi maculado, e que a EC 45/2004 trouxe transformagoes 

sim, mas que a Justiga local estava preparada para enfrentar os novos desafios 

mantendo o compromisso com o bom exercicio do direito. 

Vale ressaltar que, a luta por uma maior celeridade na labuta diaria do 

judiciario deve ser uma realidade e um alvo a ser alcangado por todos os ramos do 

direito e em todas as suas esferas, que isso nao seja uma realidade unica e 

exclusivamente da Vara do Trabalho de Cajazeiras, pois como dito alhures, uma 

prestagao jurisdicional tardia tambem e uma forma de injustiga. 



69 

R E F E R E N C E S 

BRASIL. Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 1988. Brasilia: Atlas, 
2009. 

BRASIL. Decreto Lei n° 5.452 de 1943. Consolidagao das Leis Trabalhistas. Rio 
de Janeiro, 1 de maio de 1943. 

GORZ, Andre. Critica da divisao do trabalho. Trad.: Estela dos Santos Abreu. Sao 
Paulo: Martins Fontes,1980 

REALE, Miguel. Ligoes Preliminares de Direito, 26 a . Ed. revista. Sao Paulo: 
Saraiva, 2002. 

MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do Trabalho. 12 a Ed. Sao Paulo: Editora 
Atlas S. A., 2009 

JUNIOR, Jose Cairo. Curso de Direito do Trabalho. 4 a Ed. Salvador: Editora Jus 
Podium, 2009. 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 7a Ed. 
Sao Paulo: LTr, 2009. 

LENZA, Pedro.Direito Constitucional Esquematizado. 1 1 a Ed. Sao Paulo: Editora 
Metodo, 2007. 

MARTINS, Sergio Pinto, Direito do Trabalho. 26 a Ed. Sao Paulo: Editora Atlas, 
2010. 

, Direito Processual do Trabalho. 28 a Ed. Sao Paulo: Editora Atlas, 2007. 

NASCIMENTO, Mauri Mascaro. Curo de Direito do Trabalhol. 25 a Ed. Sao Paulo: 
Editora Saraiva, 2010. 

. Curso de Direito Processual do Trabalho. 24 a Ed. Sao Paulo: Editora 
Saraiva, 2009. 



70 

. O novo ambito do protecionismo do direito do trabalho. Revista 
LTR Legislagao do Trabalho, ano 66, n. 8, p. 905-921, ago. 2002. 

REALE, Miguel. Licoes preliminares de direito. 18 a. ed. Sao Paulo: Editora 
Saraiva, 1991. 

IANNONE, Roberto Antonio. A Revolugao Industrial. 10 a Ed. Sao Paulo: Editora 
Moderna, 1992. 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo. A nova competencia da Justiga do Trabalho. Uma 
contribuigao para a compreensao dos limites do novo art. 114 da Constituigao 
Federal de 1988. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 867, 17 nov. 2005. Disponivel 
em: <http://ius.uol.com.br/revista/texto/7599>. Acesso em: 7 nov. 2010. 

CALURI, Lucas Naif. A nova competencia da Justiga do Trabalho. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 10, n. 828, 9 out. 2005. Disponivel em: 
<http://ius.uol.com.br/revista/texto/739Q>. Acesso em: 7 nov. 2010. 

PIMENTA, Jose Roberto Freire. A nova competencia da justiga da justiga do 
trabalho para lides nao decorrentes da relagao de emprego.Revista Tribunal 
Regional do Trabalho da 3 a Regiao, v.40.n.70, 2004.p.29-59. 

SANTOS, Luis Carlos Mello dos. Relagao de trabalho na Emenda Constitucional 
n° 45. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 715, 20 jun. 2005. Disponivel em: 
<http://ius.uol.com.br/revista/texto/6902>. Acesso em: 6 nov. 2010. 

ROCHA, Ibraim Jose das Merces. Justiga do Trabalho. Breve reflexao sobre a 
sua crise e apontamentos sobre novos rumos para um sistema judiciario do 
trabalho. Jus Navigandi, Teresina, ano 5, n. 41 , 1 maio 2000. Disponivel em: 
<http://ius.uol.com.br/revista/texto/1244>. Acesso em: 14 nov. 2010. 

SARAIVA, Renato. Direto do trabalho. 10 Ed. Sao Paulo: Editora Saraiva, 2009. 

SARAIVA, Renato. Curso de Direito Processual do Trabalho. 6 a Ed. Sao Paulo: 
Editora Metodo, 2009. 

SARDINHA, Pablo Fernandes dos Reis. Principals aspectos da competencia 
material da Justiga do Trabalho apos a E C n° 45/2004. Jus Navigandi, Teresina, 

http://ius.uol.com.br/revista/texto/7599
http://ius.uol.com.br/revista/texto/739Q
http://ius.uol.com.br/revista/texto/6902
http://ius.uol.com.br/revista/texto/1244


71 

ano 13, n. 1835, 10 Jul. 2008. Disponivel em: 
<http://jus.uol.com.br/revista/texto/11467>. Acesso em: 7 nov. 2010. 

SENA, Adriana Goulart. Ampliagao da Competencia da Justiga do Trabalho. 
Revista Tribunal Regional do Trabalho da 3 a Regiao, v.40, n.70, 2004, p. 79-94. 

PATAH, Claudia Campas Braga. Os principios constitucionais a luz da 
celeridade processual e a penhora on line. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 
618, 18 mar. 2005. Disponivel em: <http://ius.uol.com.br/revista/texto/6428>. Acesso 
em: 15 mar. 2011. 

SGARBOSSA, Luis Fernando; JENSEN, Geziela. A Emenda Constitucional n° 
45/04 e o principio da celeridade ou brevidade processual. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 10, n. 669, 5 maio 2005. Disponivel em: 
<http://ius.uol.com.br/revista/texto/6676>. Acesso em: 14 mar. 2011. 

SILVA, Thiago Mota Fontenele e. Relagao de trabalho e relagao de emprego. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 10, n. 567, 25 Jan. 2005. Disponivel em: 
<http://ius.uol.com.br/revista/texto/6215>. Acesso em: 26 mar. 2011. 

FELICIANO, Guilherme Guimaraes. Dos principios do Direito do Trabalho no 
mundo contemporaneo. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 916, 5 Jan. 2006. 
Disponivel em: <http://ius.uol.com.br/revista/texto/7795>. Acesso em: 12 abr. 2011. 

ARAUJO FILHO, Arnaldo Correia de. A constitucionalidade do artigo 114, §2°, da 
Constituigao Federal de 1988. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2087, 19 mar. 
2009. Disponivel em: <http://ius.uol.com.br/revista/texto/12489>. Acesso em: 27 abr. 
2011. 

http://jus.uol.com.br/revista/texto/11467
http://ius.uol.com.br/revista/texto/6428
http://ius.uol.com.br/revista/texto/6676
http://ius.uol.com.br/revista/texto/6215
http://ius.uol.com.br/revista/texto/7795
http://ius.uol.com.br/revista/texto/12489


71 

cumprimento para o enfrentamento real do trafico e a protegao das vitimas nao se 

tornou concreto. 
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CONCLUSAO 

O trafico internacional de mulheres para fins de exploracao sexual e um dos 

maiores problemas enfrentados pela comunidade internacional na 

contemporaneidade. Essa pratica fere o principio da dignidade da pessoa humana, 

consagrado pela Declaragao Universal dos Direitos Humanos de 1948 e pela 

Constituigao Federal de 1988, nao podendo mais ser abordado como uma questao 

periferica. 

A natureza clandestina do trafico internacional de mulheres se da pelo fato 

de nao haver nenhum quadro juridico internacional eficaz para combate-lo, alem do 

fato das vitimas se sentirem acuadas para denunciar seus algozes, temendo 

represalias ou deportagao, ja que nao ha uma uniformizagao da legislagao dos 

paises acerca desse delito, tornando-se um obstaculo para o combate desse 

problema. 

Ha um ampla gama de convengoes e tratados que abordam este tema, no 

entanto, o ordenamento interno e pouco utilizado devido a falta de estrutura eficiente 

para o combate do trafico e a protegao de suas vitimas. 

O Brasil, assim como os paises receptores, necessita instaurar agoes 

efetivas de amparo as mulheres vitimas do trafico para fins de exploragao sexual, 

apesar de ja existirem politicas publicas especificas para o tratamento dessas 

pessoas, precisam ser aprimoradas. Deve-se oferecer a elas abrigo, assistencia 

medica e psicologica, emprego e educagao, fornecendo oportunidade de a vitima se 

reinserir na sociedade para que elas se sintam como seres humanos, e nao como 

objetos. 

Para que haja um devido combate do trafico internacional de mulheres e a 

devida protegao de suas vitimas, faz-se necessario a adequagao da legislagao 

vigente a situagao fatica atual e aos tratados e convengoes dos quais o Brasil e 

signatario, obedecendo tambem aos preceitos consagrados na Constituigao Federal 

de 1988, proporcionando os direitos e garantias fundamentals dessas mulheres. 

Entretanto, nao bastam somente alteragoes superficiais que resultem no 

agravamento de penas. Este fenomeno e de cunho estrutural, devendo-se, portanto, 

adotar agoes concretas de protegao as vitimas e combate ao trafico, como foi acima 

mencionado. Alem disso, e indispensavel a implantagao de politicas publicas que 
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visem combater a fome, a miseria, a falta de oportunidade de trabalho e de lazer, 

buscando o desenvolvimento de campanhas que mostrem o papel da mulher na 

sociedade, ressaltando sua igualdade perante os homens. 

A politica e o piano nacional integram as agoes para o enfrentamento ao 

trafico de pessoas, pois ha poder normativo suficiente para forgar essa interagao 

entre diferentes orgaos, para o enfrentamento desse fenomeno, no entanto, as 

atividades criminosas se diversificam e se integram de maneira acelerada, enquanto 

as atividades governamentais exigem um grande esforgo para serem efetivadas. 
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