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RESUMO 

O direito de greve no Brasil e recente, sendo concedido aos servidores publicos na 
constituigao de 1988, mediante edicao de lei regulamentar, porem o poder legislativo 
se encontra em mora na edigao desta lei. O estudo visa mostrar como e possivel a 
efetivacao das garantias constitucionais no ordenamento brasileiro. Quanto ao 
objetivo, pretende-se investigar o controle de inconstitucionalidade relativo a 
omissao do legislativo, como tambem seus efeitos juridicos a luz da Constituigao 
Federal de 1988, far-se-a ainda uma analise sob a otica do principio da separagao 
dos poderes. Para tanto e usado o metodo historico-evolutivo, a pesquisa 
bibliografica com base na doutrina nacional e estrangeira, artigos cientificos e 
decisoes juridicas sobre a tematica. O estudo e sistematizado em quatro capitulos. 
Inicialmente, remete-se a origem e evolugao do instituto de greve, seu conceito, 
natureza juridica e a estrutura deste no direito comparado, alem da posigao da OIT. 
Sobre o tema, em seguida, e apresentado um esbogo historico-evolutivo da greve no 
Brasil e o tratamento deste direito na constituigao vigente. Posteriormente sera feita 
uma abordagem sobre o servidor publico, com conceito, natureza juridica e 
classificagao conforme a constituigao. Finalmente desenvolver-se-a a tematica, seus 
fundamentos na jurisprudencia e um estudo do mandado de injungao, com 
abordagem ao principio da separagao dos poderes e a aplicagao da lei de greve, 
conforme a lei n° 7783/89. Como resultado observa-se-a efetivagao do direito de 
greve e seus efeitos no seu exercicio. 

Palavras-Chave: Greve. Servidor Publico. Mandado de injungao. 



ABSTRACT 

The right to strike in Brazil is recent, being granted to public servants in the 
constitution of 1988, upon publication of regulatory law, but the legislature is in 
arrears in the editing of this law. The study aims to show how it is possible the 
realization of constitutional guarantees in the Brazilian town. As the goal is to 
investigate the control of unconstitutionality on the omission of the legislature, but its 
legal effects in light of the Federal Constitution will further analysis from the viewpoint 
of the principle of separation of powers. Is used for both the historical and 
evolutionary approach, the literature search based on national and foreign literature, 
scientific articles and legal decisions on the subject. The systematic study is in four 
chapters. Initially, it refers to the origin and evolution of the institute to strike, its 
concept, the legal nature and structure of this law in comparative law than the 
position of the ILO. On the issue then, a historical sketch of the rolling strike in Brazil 
and treatment of this law in the current constitution. Later will be a server on the 
public with concept, legal and classification according to the constitution. Finally it will 
develop the theme, its roots in jurisprudence and a study of the writ of injunction, to 
approach the principle of separation of powers and law enforcement to strike, 
according to Law No 7783/89. As a result there is the realization of the right to strike 
and its effects on exercise. 

Key words: Greve. Public Server, Warrant of order. 
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INTRODUQAO 

O corte do ponto do servidor publico civil, prestador de servigos essenciais e 

seus aspectos constitucionais e um tema, hodiernamente, muito discutido na seara 

juridica. O direito de greve e garantido constitucionalmente, mas o seu exercicio esta 

pendente de lei que o regulamente, assim, o servidor publico vive a expectativa de 

exercer o direito que ate entao e negado em outras constituigoes preteritas. Por 

outro lado, o Estado e responsavel pela manutengao dos servigos publicos 

estabelecidos nas politicas publicas da constituigao. 

O estudo demonstrar-se-a, de acordo com um caso concreto, toda essa 

problematica e seus meios resolutivos. Tambem observar-se-a o enfoque que a 

constituigao de 1988 tras no que diz respeito a protegao a estes direitos 

fundamentals. 

Mostrar-se-a que existem instrumento constitucional que efetiva as 

prerrogativas constitucionais omissas, e sua relagao com os principios importantes 

em toda constituigao de Estado Democratico de Direito. 

Investigar-se-a o controle de constitucionalidade da omissao do legislativo e 

seus efeitos juridicos a luz da Constituigao Federal de 1988, bem como far-se-a uma 

analise sob a otica do principio da separagao dos poderes. 

Utilizar-se-ao os metodos historico-evolutivo, objetivando a evolugao do 

instituto da greve no Brasil e no direito comparado; a metodica hermeneutica 

constitucional, para interpretagao dos principios e regras baseados em criterios 

juridicos. Neste feito, ressalvar-se-a na abordagem a pesquisa bibliografica com 

base na doutrina nacional e estrangeira, artigos cientificos e decisoes juridicas sobre 

a tematica. 

O trabalho esta estruturado em quatro capitulos. A priori, desenvolver-se-a 

uma pesquisa a cerca da evolugao do instituto da greve, onde serao estudados seu 

conceito e sua natureza juridica. Mostrar-se-a como e estruturado o direito de greve 

no direito comparado e a posigao da OIT relativa ao tema. 

O segundo capitulo far-se-a um esbogo historico-evolutivo da greve no Brasil 

e sua evolugao atrelada ao desenvolvimento da economia brasileira. De maneira 

atual, sera feita um estudo do direito de greve na Constituigao Federal de 88. 
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No terceiro capitulo abordar-se-a o servidor publico, seu conceito; natureza 

juridica e sua classificagao. Alem de um detalhado estudo de cada especie de 

servidor publico, de acordo com a constituigao. 

Desenvolver-se-a no ultimo capitulo a tematica proposta e seus 

fundamentos na jurisprudencia brasileira, trazendo o mandado de injungao como 

instrumento constitucional e seus pressupostos como efetivadores de direitos 

limitados. Analisar-se-a o principio da separagao dos poderes e a aplicagao 

analogica da lei n° 7783/89 em sede de mandado de injungao, especificamente 

quanto ao corte do ponto do servidor publico civil prestador de servigos essenciais. 

A pesquisa tern como sucedaneo a seguinte hipotese: E possivel a 

efetivagao de um direito garantido constitucionalmente que esteja limitado por 

omissao do legislador ? E, sendo possivel, qual sera aplicado o instrumento para 

solucionar tal problema? 

Os resultados obtidos no estudo deverao corroborar o entendimento firmado 

ao problema apresentado, qual seja: E possivel aplicar analogicamente o art. 7° da 

lei n° 7783/89 no que se refere ao corte do ponto do servidor publico prestador de 

servigos essenciais em sede de mandado de injungao? Hipotese: Sim, e possivel 

cortar o ponto do servidor publico prestador de servigos essenciais, resultado da 

aplicagao analogica da lei n° 7783/89 em sede do mandado de injungao, tambem 

como meio efetivador do exercicio de direito constitucionalmente garantido, 

sobretudo o direito de greve. 



CAPlTULO 1 GREVE 

Neste capitulo sera tratado o conceito e os aspectos historicos e evolutivos 

do direito de greve. Tambem, serao vistos os aspectos mais importantes da 

evolugao deste direito em outros paises. Como simbolo concretizador desta luta 

surgiu a Organizagao Internacional do Trabalho (OIT) que esta presente em todo o 

mundo, assinando convenios e tratados, e efetivando os principios sociais. 

1.1 Evolugao Historica 

A palavra greve parece ser recente, porem greve era o nome de uma praga 

de Paris, na qual os operarios se reuniam quando paralisavam os seus servigos. 

Nesse local acumulavam-se varios gravetos trazidos pelas enchentes do ho Sena, 

surgindo assim o nome greve. Este mesmo lugar servia de palco para a contratagao 

de mao- de- obra pelos empregadores e de encontro dos trabalhadores 

descontentes com as condigoes da prestagao de servigos. 

Se a origem do vocabulo e recente, o fenomeno nao e. Os movimentos de 

reivindicagoes sociais sao uma constante da historia. Aponta o jurista Amauri 

Mascaro Nascimento (2007, p. 1167) que "em todos os tempos existiram grupos de 

pressao com objetivos determinados, de natureza profissional ou politica". 

No antigo Egito, no reinado de Ramses III, no seculo XII a.C, a historia 

registrou uma greve de 'pernas cruzadas' de trabalhadores que se recusaram a 

trabalhar porque nao receberam o que Ihes fora prometido. 

O imperio romano foi afetado por movimentos de reivindicagao no baixo-

imperio. Espartacoi, no ano de 74 a. C , dirigiu o movimento de greve durante este 

periodo. Guterrez-Gamero (apud Nascimento 2007, p. 1167) nos conta que nesta 

mesma epoca, "os musicos em Roma se ausentaram em massa da cidade porque 

Ihes fora proibida a celebragao dos banquetes sagrados no templo de jupiter.(...)" 

1 Escravo grego li'der de um movimento grevista deste perfodo. 
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Nascimento (2007, p. 1169) informa que, em 1279, em Doaui,2 os teceloes 

envolveram-se em luta trabalhista da qual resultaram mortes. Ainda preleciona, que 

em 1280, os operarios de Y pres3 exigiram melhores condigoes de trabalho e, no 

mesmo ano, os trabalhadores texteis de Provins4 mataram o alcaides porque este 

ordenara o prolongamento de uma hora na Jornada de trabalho. Informa tambem que 

em 1358, os lavradores revoltaram-se, movimento conhecido por Jacquerie. 

Ainda o mesmo autor enfatiza que no antigo regime ancien regim, as greves 

eram organizadas pelos compagnonnages, grupos organizados que agiam 

clandestinamente, podendo ser comparados nos dias atuais com os sindicatos de 

trabalhadores. A constituigao destes grupos era feita porque havia a supressao das 

corporagoes de oficio e a proibigao de associagoes impostas pela lei Le Chapelier. 

Com o advento da revolugao industrial, as greves ganharam intensidade. Na 

Franga, em Lyon, em 1831, surgia a primeira grande greve francesa contra os 

fabricantes que se recusavam a atribuir ao salario uma forga obrigatoria juridica. 

Este movimento grevista teve um carater moral, nao representando uma 

reivindicagao. Ainda na Franga apareceram greves de solidariedade, greves de 

protestos e greves gerais, muitas de fundo politico, insufladas pela difusao das 

ideias socialistas. 

Diante deste cenario transformador da historia mundial, nao e forgoso dizer 

que esses movimentos grevistas foram duramente reprimidos pelas autoridades 

locais. 

Os primeiros funcionarios publicos grevistas foram duramente punidos. Os 

codigos penais passaram a considerar o movimento grevista uma agao delituosa, 

assim, esses codigos penais puniam severamente os grevistas. No entanto, algumas 

constituigoes neste mesmo periodo, admitiam a greve como um direito. 

Desta forma, alguns paises toleravam a greve, a exemplo da Inglaterra. 

Outros consideravam um delito, impondo sangoes, como os paises totalitarios. As 

nagoes de principios democraticos passaram a regulamentar o direito de greve, 

limitando-o ou ate mesmo proibindo para algumas categorias, a exemplo do Brasil, 

que em constituigoes anteriores proibia, expressamente, a greve para os servidores 

publicos, entretanto, para os trabalhadores de direito privado a greve era permitida. 

1Doaui. Cidade francesa onde existia muitas tecelagens 
2Y Pres. Cidade francesa 

3Provin. Idem 2 
Encarregado da tecelagem 
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1.2 Conceito 

Para conceituar esse instituto deve-se levar em consideragao o tipo de 

constituigao adotada pelos paises que reconhecem o direito de greve como direito 

instituido no documento constitucional. Vale salientar que, a nogao do direito de 

greve e diferente do exercicio do direito propriamente proposto, sendo que no 

mesmo ha limitagoes no que tange ao seu exercicio. 

A greve por definigao e a omissao dos atos ao trabalho em coletividade. 

Para alguns ou todos os empregados, a concretizagao de tal direito se da 

coletivamente, nao esquecendo que a titularidade desse direito e individual. Desta 

forma, ha um ingrediente essencial, para formagao da greve a omissao. Este e o 

motivo determinante que leva a pratica de atos caracterizadores da greve. A greve e 

o meio fundamental de se encontrar uma solugao, entre a discordancia ou 

controversia entre patrao e empregado, no que foi acordado ou em tudo aquilo que 

determina a lei no seu direito. 

Como bem propugna Pontes de Miranda (1987, p. 235), em sua obra o 

mesmo esclarece que: 

O direito de greve e direito a omissao de atos de trabalho: omite-se 
trabalho. Mas coletivamente. Alguns ou todos os empregados, de comum 
acordo, omitem. A omissao e temporaria do trabalho: e-lhe essencial, 
tambem, o motivo. Temos ai, excepcionalmente em direito a relevancia e 
direito essencialidade do motivo. Ha de haver proposito de encontrar 
solugao a discordancia ou controversia existente sobre os termos do 
contrato do trabalho. 

Ensina ainda Pontes de Miranda (1987) que, "a greve supoe que o 

empregado continue na empresa, posto que suspenda o trabalho". A suspensao do 

trabalho, a omissao temporaria e usada como um meio de ameaga de diminuigao de 

lucros e outras prerrogativas. Salientamos que essa omissao e comunicada as 

autoridades e a sociedade nos casos dos servigos publicos que beneficia toda a 
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comunidade, depois que todas as negociagoes falharem. Neste mesmo sentido 

afirma o jurista De Placido e Silva (2004, p. 666) que conceitua a greve dizendo: 

[...] entende-se toda interrupcao do trabalho, decorrente de uma deliberagao 
coletiva dos trabalhadores, a fim de propugnarem por uma melhoria ou por 
pleitearem uma pretensao nao atendida pelos empregadores. 

Como e notorio, o conceito de greve e bem abrangente nas doutrinas em 

geral, assim para exemplificar tal conceito traz-se a definigao de Nascimento (2007, 

p. 1182), quando o mesmo assevera que: "Greve e um direito individual de exercicio 

coletivo, manifestando-se como autodefesa". O jurista paulista, em sua 

conceituagao, tras o vocabulo 'autodefesa' indicando o ato que alguem faz em 

defesa propria, por si mesmo, ou seja, supoe-se entao uma defesa pessoal. 

Desta forma, a greve exerce uma pressao necessaria que leva a 

reconstrugao do direito do trabalho quando normas vigentes nao atendam as 

exigencias do grupo social. Esta forga o empregador a fazer concessoes que nao 

faria de outro modo, tambem obrigando o legislador a se manter vigilante e 

reformular a ordem juridica. Defende Nascimento (2007, p. 1181) que "a greve e um 

meio necessario e compativel com as estruturas do poder capitalista". 

Outros conceitos de greve merecem destaque como, por exemplo, o de 

Gerhard Boldt (apud Nascimento 2007, p. 1168) que a define como "uma interrupgao 

coletiva e combinada do trabalho por certo numero de trabalhadores da mesma 

profissao ou empresa, tendo um objetivo de luta, a fim que os seus fins venham a 

ser atendidos"; 

Paul Hauriou (apud Nascimento 2007) a define "como abstengao combinada 

e coletiva do trabalho, por um grupo de assalariados, tendo o fim imediato de 

paralisar a atividade para pressionar os empregadores ou terceiro"; 

Rivero e Savatier (apud Nascimento 2007) formulam a seguinte definigao: "A 

greve e a cessagao ajustada do trabalho pelos assalariados, para constranger o 

empregador, atraves desse meio de pressao, a aceitar seus pontos de vista sobre a 

questao que e objeto do litigio". 

Jean Jacques Israel (2005, p.586) diz que "a greve se define pela cessagao 

coletiva e organizada do trabalho visando uma reivindicagao profissional". Disso, 
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deduz-se que nao pode haver greve senao houver interrupgao do trabalho, 

independentemente de sua duragao, e que esta nao pode ser induzida, senao pelos 

fins de reivindicagao profissional, excluindo-se notadamente qualquer greve de 

carater politico. 

Para todos os conceitos apresentados ha como trago em comum, o carater 

instrumental da greve, como meio de pressao que e. Quando ha paralisagao dos 

servigos nao se objetiva a paralisagao em si mesma, e sim a solugao das 

reivindicagoes que muitas vezes estao expressas em contratos celebrados com os 

empregadores. Portanto, e atraves deste meio, embora violento, que se procura 

chegar a um acordo que beneficie ambos, empregados e empregadores. 

Assim, pode se notar que a greve e um meio para o exercicio de um direito, 

nao sendo um direito propriamente dito. 

Assevera ainda Nascimento (2007) que, a greve e caracterizada 

doutrinariamente como "a recusa de trabalho que rompe com o quotidiano, bem 

como com o seu carater coletivo." Embora o direito de greve seja subjetivo nao se 

pode ter greve de uma pessoa, faltando ai, o elemento substancial do instrumento 

de greve. 

O que configura e efetiva o direito de greve sao seus aspectos formais 

previstos nas legislagoes vigentes, estes dizem como serao as greves, onde 

poderao ocorrer, dentre outros aspectos formais. A partir do momento que a lei 

expresse tais pressupostos, norteando as agoes, institucionaliza o ato, 

transformando assim em um ato juridico sujeito as restrigoes legislativas. 

Afirma Nascimento (2007, p. 1183) que o fundamento da greve como direito 

esta no principio da liberdade de trabalho, e ensina que, "ninguem pode ser 

constrangido a trabalhar contra a sua vontade e em desacordo com as suas 

pretensoes". Desta forma, se assim fosse estaria ferindo o principio da liberdade de 

trabalho, comprometendo um direito fundamental. O trabalho nao se desvincula da 

pessoa que presta, vincula a personalidade da pessoa intimamente. E a forga do 

individuo que gera o trabalho, e este com essa agao satisfaz uma necessidade ou 

pretensao de outro individuo ou ate mesmo a sua. Pode assim dizer que o trabalho 

e uma vontade que e propria de cada um, sendo que cada qual pode expressa-la 

livremente, sem nenhum tipo de constrangimento. 
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1.3 Direito Comparado 

O direito de greve em outros paises e reconhecido como um preceito 

constitucional, vindo expresso nas constituigoes vigentes, sobretudo nos paises 

europeus como Franga e Alemanha. Nestes dois paises os limites do exercicio do 

direito de greve vem estabelecidos em lei. Vale salientar que, os principios que 

regem a Organizagao Internacional do Trabalho (OIT) estao em conformidade com 

as constituigoes dos paises citados anteriormente. 

1.3.1 O Direito de Greve na Franga 

Na Franga o direito de greve somente fora explicitado como fundamento 

constitucional em 1946. Neste mesmo periodo os paises de principios democraticos, 

reconheceram este direito como liberdade individual. Durante o periodo que 

antecedeu esta data, segundo o doutrinador DE PLACIDO e SILVA (2004, p. 300), 

somente existia as coalizoes, do vocabulo frances colition, no sentido de acordo ou 

alianga feita entre instituigao ou pessoas para um fim comum. 

A situagao das coalizoes foi tao perturbadora para o Estado que a versao do 

Codigo Penal de 1864 reprimia esses atos, como demonstra o art. 416 desta lei, que 

se referia aos atentados a liberdade do trabalho. O Estado frances reprimiu e proibiu 

severamente as greves que mesmo assim persistiram por muitos anos na historia 

deste pais. O renomado professor da Universidade de Paris JEAN JACQUES 

ISRAEL, (2005, p. 584) traz a redagao do citado artigo do Codigo Penal Frances de 

1864. Este, por sua vez, possui o seguinte texto: 

Art. 416 A Lei de 25 de maio de 1864 descriminaliza a coalizao, visto que as 
coalizoes pacificas sao autorizadas. Em compensagao, permanecem 
proibidas as coalizoes acompanhadas de violencias e, por conseguinte, 
qualquer atentado a liberdade de trabalho consecutivo a tal coalizao. 
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Devido a permanencia das coalizoes, sempre acompanhada de violencia, e 

a criminalizacao do direito de greve no direito penal, coube entao, a jurisprudencia 

francesa do conselho de Estado a fungao de instituir e delimitar os parametros da 

greve de forma justa, como preceito de direito fundamental previsto no preambulo da 

constituigao de 1946. O exercicio do direito de greve no setor privado nao 

apresentou maiores problemas, enquanto que, no setor publico a jurisprudencia 

administrativa indicou existencia de incompatibilidade entre o direito de greve e a 

fungao publica. 

O conselho de Estado frances qualifica a greve como ato ilicito em razao da 

incompatibilidade do direito de greve com a continuidade essencial a vida nacional. 

Lembra de forma precisa TARDIEU (apud ISRAEL 2005, p. 587) que: 

Quando o Estado, os departamentos e as comunas substituem a livre 
iniciativa dos particulares para organizar um servigo publico, e 
frequentemente para proporcionar a todos os habitantes da FRANQA, nos 
pontos mais distantes do territorio, a satisfagao das necessidades gerais as 
quais a iniciativa privada nao poderia garantir senao uma satisfagao 
incompleta e intermitente. [...] A continuidade e da propria essencia do 
servigo publico. [...] A greve entra em contradigao direta com a pr6pria 
nogao de servigo publico. 

Este pensamento e mantido ate hoje na Franga, permanecendo o direito de 

greve inscrito no preambulo da constituigao de 1946 como garantia constitucional, 

porem restrito ao setor privado, segundo entendimento do conselho de Estado 

frances. ISRAEL (2005) transcreve a parte do preambulo da constituigao de 1946 

relativa ao direito de greve. Eis o que diz o preambulo: "O direito de greve se exerce 

no ambito das leis que o regulamentam". 

Diante da repercurgao da aplicagao desse preceito instituido no preambulo 

da constituigao francesa de 1946 far-se-a referenda a um caso concreto 

apresentado por ISRAEL (2005, p.588), um processo em que o Conselho de Estado 

decidiu sobre o caso DEHAENE. O autor assim relata o caso: 

Seis chefes do gabinete da prefeitura de INDRE-ET-LOIRE que receberam 
censura apos terem participado de um movimento de greve. Estes 
sustentavam que o exercicio do direito de greve, reconhecido pelo 
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preambulo da constituigao de 1946, nao poderia constituir uma falta 
suscetivel de justificar uma sangao disciplinar. 

Tomando conhecimento da lide, ora supracitada, o juiz administrative deu 
parecer indicando que em virtude do preambulo de 1946, o direito de greve 
e reconhecido aos agentes dos servigos publicos para defesa de seus 
interesses profissionais. Acrescentou, por outro lado, que a ausencia de leis 
dentro das quais era exercido o direito de greve nao impedia que este fosse 
plenamente exercido com a condigao de limitagoes adotadas pelo governo e 
colocadas sob o controle do juiz. 

O conselho de Estado da Franga considerou abusivo o ato do exercicio do 
direito de greve por considerar as necessidades de ordem publica como 
essenciais, e nao podendo aqueles, obstruirem a normalidade de tais 
servigos. Assim, o conselho de Estado julgou no sentido de dar 
continuidade dos servigos publicos preponderantemente os servigos 
essenciais 

A decisao in casu do direito frances foi reconhecida como valor juridico 

constitucionalmente confirmado em 04 de outubro de 1958 pelo conselho de Estado. 

ISRAEL (2005, p.591) fazendo um comentario a esse julgado, expoe: 

O direito de greve e exercido no ambito das leis que o regulamentam que 
editando essa disposigao, os constituintes entenderam enunciar que o 
direito de greve e um principio de valor constitucional. Mas que tern limite e 
habilita o legislador a tragar este, operando a conciliagao necessaria entre a 
defesa dos interesses profissionais, de que a greve e um meio, e a protegao 
do interesse geral contra a qual a greve pode ser suscetivel de atentar. 

Ainda o mesmo autor nos informa que, "na atual legislagao, cabe ao governo 

do Estado frances a responsabilidade pelo bom funcionamento dos servigos 

publicos". 

A realidade brasileira se assemelha a dos franceses em relagao ao 

exercicio do direito de greve pelos servidores publico civis, pois no Brasil, nao existe 

lei especifica regulamentando-o, ao contrario da Franga em que a greve e 

considerada uma das liberdades publicas. 

Assim, cabe ao legislador definir as condigoes de exercicio do direito de 

greve e tragar o limite que separa os atos e comportamentos que constituem um 

exercicio licito desse direito, dos atos e comportamentos que constituem um uso 

abusivo. 
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O conselho constitucional da Franga reconheceu o direito de greve, no 

sentido de que este direito nao poderia ser obstaculo ao legislador ao atribuir as 

limitagoes necessarias que visam garantir a continuidade do servigo publico. 

O direito de greve possui carater de um principio constitucional e as 

limitagoes a eles impostas podem chegar ate a proibigao de fazer greve aos agentes 

cuja presenga e indispensavel para garantia do funcionamento dos servigos publicos 

essenciais, ja que a interrupgao geral destes servigos atentaria contra necessidades 

essencias do pais. 

A jurisdigao francesa procura preservar a necessidade de sobrevivencia do 

cidadao, nao proibindo o direito constitucional de greve, mas atendendo a interesses 

bem maiores que o interesse do exercicio de direito de greve por uma minoria. 

Desta forma ha uma preocupagao pela preservagao das estruturas do Estado e do 

bem comum da coletividade. 

1.3.2 O Direito de greve na Alemanha 

Segundo Nascimento (2007, p. 1187) na doutrina alema existem diversos 

principios gerais relativos aos conflitos coletivos, entre eles o principio da paridade 

de armas (waffengleihhiet, kampfparitat); o principio do conflito do trabalho como 

ultima ratio, principio da teoria da adequagao social e o principio do dever de 

neutralidade do Estado (die sozialadaquanz des arbeists kampfes) nos conflitos 

sociais. 

Segundo o mesmo doutrinador, "a greve pode ser considerado como um 

meio de combate simetrico e paralelo entre duas partes sociais; assim como ao 

empregador e garantido o lockout, ao trabalhador, a greve, segundo um livre jogo de 

forgas economicas". Dentro dos fundamentos do principio da igualdade ou paridade, 

isso faz com que haja um equilibrio de forgas, nao so economicas, mas tambem, na 

negociagao de interesses para os dois lados. 

O principio da greve como ultima ratio somente e admitida quando 

esgotados todos os meios de dialogos, nao sendo por conseqiiencia considerado 

quando os fins a que se propoe possam ser atingidos por vias judiciais, tudo 

conforme o principio da paz social (friedenspflicht). 
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Quando se fala em principio da adequacao social significa dizer que todo 

conflito de trabalho deve ser apreciado segundo a etica social da vida coletiva, ou 

seja, uma greve deve ser socialmente adequada e, portanto, legitima. Este mesmo 

principio ainda exclui a greve politica contra o Estado e tambem orienta no sentido 

de que a greve deve ser dirigida e organizada por grupo autorizado, o sindicato, e 

nao por uma massa ocasional de trabalhadores. As greves devem estar em 

consonancia com os principios do direito coletivo do trabalho, sendo utilizado como 

ultimo recurso proporcional a uma agio injustificada do empregador. 

O quarto principio, o da neutralidade do Estado, objetiva evitar que o poder 

publico venha a pesar sobre o desfecho dessa luta, que devera desenvolver-se 

como um jogo de forgas economicas sem qualquer interferencia da administragao. 

1.4 A Posigao da OIT 

A Organizagao Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919, pela 

Conferencia de Paz, apos a Primeira Guerra Mundial, a mesma tern o objetivo de 

promover a justiga social, tendo sua constituigao convertido-se na parte XIII do 

tratado de Versalhes. A OIT e a unica das agendas do sistema das Nagoes Unidas 

que tern uma estrutura tripartide, na qual os representantes dos empregadores e 

trabalhadores tern os mesmos direitos que os do governo. 

Em 1944, a OIT adotou a declaragao da Filadelfia com anexo da sua 

Constituigao. Destaca-se que esta declaragao traz os principios de direitos 

fundamentals e direitos sociais do trabalhador levando esse orgao a cumprir o 

objetivo principal, que e promogao da justiga social nos paises que assinam os seus 

tratados e adota-os. Deste feito, os principios construtores da justiga social da 

constituigao da OIT serviram de modelo para a carta das Nagoes Unidas, tambem 

para a declaragao Universal dos Direitos Humanos. As constituigoes de alguns 

paises adotam estes principios expostos pela OIT diretamente no texto 

constitucional ou indiretamente atraves dos tratados e convengoes assinados com a 

OIT. 

No Brasil, a OIT tern mantido representagao desde 1950, com programas e 

atividades que tern refletido os objetivos da organizagao ao longo da historia. 
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A OIT, atraves do Comite de Liberdade Sindical reconhece o direito de greve 

como direito fundamental, ao mesmo tempo orienta a proibigao do exercicio do 

direito de greve aos servidores do Estado, sendo estes servidores investidos do 

poder de exercer autoridade em nome do Estado, principalmente, nos casos 

daqueles que exercem a fungao do servigo essencial, o que vem a garantir o 

funcionamento do ente estatal, conforme os artigos 573, 574, 576 da Constituigao da 

OIT, in verbis: 

573. El comite admite que el drecho de huelga puede ser objeto de 
restricciones, incluso de prohibiciones, cuando se trate de la funcion publica 
o de servicios esenciales, la medida de la huelga pudiere causar graves 
perjuicios a la colectividade nacional y a condicion de que estas 
restricciones vayan acompanadas de ciertas garantias compensatorias". 

574. El direcho de huelga puede limitarse o prhibirse em la funcion publica 
solo em caso de los funcionarios que ejercem funciones de autoridade em 
nombre del estado". 

576. El derecho de huelga puede limitarse o prohibirse: 
1) En la funcion publica en caso de funcionarios que ejercem funciones de 
autoridade em nombre del estado. 
2) Em los servicios esenciales em el sentido estricto del termino (ES decir, 
aquellos servicios cuya interruption podria poner em peligro la vida, la 
seguridad o la salud de la persona en toda o parte dela poblacion). 

Tendo em vista os principios apresentados nos disposto da Constituigao da 

OIT, o comite de liberdade sindical definiu as fungoes de autoridade publica 

exercidas pelos servidores em nome do Estado, sendo aquelas que exigem 

legalmente dos funcionarios o contato direto com os cidadaos, impondo-lhes 

diretamente a pratica de determinadas condutas em consonancia com o direito ou 

fiscalizando as suas atividades privadas. 

Desta forma, importa aqui frisar que a OIT manifestou-se explicitamente a 

respeito da essencialidade do servigo publico em razao da iminente ameaga de 

danos a vida, a saude e a seguranga da populagao. A mesma expos um conceito do 

que e servigo essencial atraves da comissao de especialistas do comite de liberdade 

sindical da OIT, assim definindo este servigo como: "os servigos cuja interrupgao 

poderia por em perigo a vida, a seguridade e a saude da pessoa em toda parte da 

populagao". 
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Posto isto, vale observar que o artigo 11 da lei 7783/89 disciplina a greve 

para os trabalhadores de direito privado no Brasil estando em consonancia com o 

conceito exposto do comite de liberdade sindical. 



CAPiTULO 2 DIREITO DE GREVE NO BRASIL 

O movimento paredista no pais teve seu espaco na historia, levando 

autoridades locais a tomarem medidas repressoras e severas para sufocar o direito 

de greve. Muitas vezes essas medidas eram tomadas seguindo sempre o modelo 

de outros paises, sobretudo o da Italia. Muitas dessas medidas foram expressas em 

leis ou decretos expedidos tanto pelo legislativo, como pelo executive 

Com o advento da Constituigao de 1988, periodo de redemocratizagao do 

Brasil, eram introduzidos novos preceitos de direitos fundamentals, a exemplo do 

direito de greve que fora integrado no rol do texto da Constituigao. Neste segundo 

capitulo sera abordado o direito de greve em nosso pais, sua evolugao historica e 

sua presenga na carta magna de 1988. 

2.1 Aspectos Historicos evolutivo 

O movimento grevista no Brasil vem ocorrendo, desde o ano de 1890, 

precedendo o movimento republicano e intensificando-se a partir de 1919, quando o 

pais experimentava os principios republicanos. 

Edgard Carone (apud Mascaro 2007, p. 1189) relata em sintese o historico 

das greves ocorridas no Brasil antes da implantagao da republica quando o mesmo 

informa que: 

A republica inicia-se com a greve na estrada de ferro central do Brasil; e 
repete-se o fato em 1891 e 1893; em Sao Paulo, uma em 1890, duas em 
1891, quatro em 1893, ate 1896 uma em cada ano; em Fortaleza, uma em 
1891, outra em 1892; a partir de 1900 tornavam-se mais frequentes e o Rio 
de Janeiro e campo de uma batalha de tres dia, travada pelos cocheiros de 
bonde; em 1901, greve dos ferroviarios da sorocabana em Sao Paulo; em 
1902, louckout da companhia industrial do Rio de Janeiro e, em 1903, 800 
trabalhadores das oficinas do Lloyd Brasileiro paralisam por 8 dias; ha 
repressoes violentas em 1904; em maio de 1906, 3000 ferroviarios da 
companhia Paulista entram em greve em Jundiai, Campinas e Rio Claro; 
seguem-se diversas manifestagoes iguais, inclusive a greve de 10.000 
operarios, em maio de 1907, em Sao Paulo. 
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Como exposto por Carone, a greve ja havia se impregnado na consciencia 

do proletariado brasileiro. Em 1890, o governo republicano promulga o Codigo Penal 

proibindo a greve, mesmo que pacifica. A lei penal brasileira (Decreto n° 847, de 

11.10.1890), inspirada no codigo penal italiano promulgado em 1889, aplicava 

sangoes aos casos de greve com violencia, tal acontecimento levou o 

reconhecimento do direito de greve no Brasil. 

Conforme art. 180 do Codigo Penal Republicano de 1890, a reuniao de mais 

de vinte pessoas, mesmo que todas estivessem desarmadas, que praticassem atos 

de violencia ou ameagas contra membros do poder publico no exercicio das suas 

fungoes, ou impedissem a execugao de leis, decretos e sentengas do poder 

judiciario era punido com sangao de um a quatro anos de prisao, como pode ser 

visto no exposto a seguir conforme o decreto n° 847 de 11.10. 1890 art. 118, in 

verbis: 

Ar t 118. Constitue crime de sedigao a reuniao de mais de 20 pessoas, que, 
embora nem todas se apresentem armadas, se ajuntarem para, com 
arruido, violencia ou ameagas: 1°, obstar a posse de algum funccionario 
publico nomeado competentemente e munido de titulo legal, ou prival-o do 
exercicio de suas funcgoes; 2°, exercer algum acto de odio, ou vinganga, 
contra algum funccionario publico, ou contra os 
membros das camaras do Congresso, das assembleas legislativas dos 
Estados ou das intendencias ou camaras municipaes; 3°, impedir a 
execugao de alguma lei, decreto, regulamento, sentenga do poder judiciario, 
ou ordem de autoridade legitima; 4°, embaracar a percepgao de alguma 
taxa, contribuigao, ou tributo legitimamente imposto; 5° constranger, ou 
perturbar, qualquer corporagao politica ou administrativa no exercicio de 
suas funcgoes: 
Pena - aos cabegas, de prisao cellular por tres mezes a um anno. 
Paragrapho unico. Si o fim sedicioso for conseguido: 
Pena - de prisao cellular por um a quatro annos (sic). 

Depois da modificagao feita na lei penal brasileira, no inicio do regime 

republicano, foi promulgada a nova constituigao de 1891. Constituigao esta que 

tutelava os servigos essenciais cujo atendimento nao comportava interrupgoes, tudo 

em prol da coletividade de um Estado republicano. Esta constituigao tambem tolhia a 

liberdade de se expressar coletivamente. 

Baseado nessa premissa, Carlos Maximiliano (2005, p.285) com muita 

veemencia, fala sobre a epoca da vigencia da constituigao de 1891, o mesmo dizia 
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que ao poder publico cabia restringir as obrigagoes, bem como instituir penas para o 

nao cumprimento dos deveres . De maneira mais precisa segue autor dizendo: 

Cabe ao poder publico de augmentar ou restringir as obrigagoes dos 
funcionarios publicos bem como as condigoes de aposentadorias reforma e 
jubilagao, diminuir os vencimentos, emolumentos e custas (...), instituir 
novas penas para o nao cumprimento dos deveres e na maioria dos casos, 
remover o empregado ou suprir o cargo, (sic) 

Nesse contexto historico em que a superioridade do Estado em relagao aos 

servidores publicos sempre foi apresentada como natural, e imperioso afirmar que o 

instituto de greve dos servidores publicos encontraria forte oposigao nao so no seu 

prestigio pelo ordenamento juridico, como tambem para ser efetivamente exercido. 

A Carta Magna de 1937, em seu art. 139, proibia os movimentos 

subversivos a seguranga nacional e incompativeis com os superiores interesses da 

produgao nacional. Esta essentia da constituigao supracitada levou Pontes de 

Miranda (apud, Nascimento, 2007, p. 1190) a dizer que o Brasil seguiu o caminho 

dos paises totalitarios. Porem somente em 1939 a greve de servidores foi 

expressamente proibida, por ocasiao do advento do primeiro Estatuto dos 

Funcionarios Publicos (Decreto-Lei n. 1.713, de 28.10.1939), conforme art. 226 que 

aduzia: "E ainda proibido ao funcionario (...)" inciso VII, "Incitar greves ou a elas 

aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o regime ou o servigo publico". 

A Assembleia Constituinte de 1946, instituiu o fim do periodo varguista e 

pela primeira vez apresentou lei ordinaria disciplinando a greve. O decreto-lei n° 

9070 de 1946 e que expos as diretrizes disciplinares da greve. Muito se discutiu a 

respeito da constitucionalidade do decreto-lei n° 9070/46, uma vez que a 

constituigao de 1937 proibia tal instituto. No entanto, a inclusao de dispositivo que 

assegurava o direito de greve aos trabalhadores na Carta Magna de 1947 foi julgada 

procedente pelo STF, decidindo pela compatibilidade das duas normas juridicas. 

Deste modo, apartir desta data, foi assegurado o direito de greve aos 

trabalhadores privados, porem este mesmo direito era proibido aos servidores do 

Estado. Os defensores de tal proposta valeram-se de antigos argumentos basilares, 

em torno do carater institucional do vinculo entre o funcionario e a Administragao, 

bem como da natureza supostamente essencial de todo e qualquer servigo publico. 
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A redacao final do dispositivo em aprego (art. 158) limitou-se em dizer que "e 

reconhecido o direito de greve, cujo exercicio a lei regulara". Desta forma, o novo 

Estatuto dos Funcionarios Publicos (Lei n. 1.711, de 28.10.1952), promulgado 

alguns anos mais tarde, com a vigencia da lei 8112/90, nao incluiu a realizagao de 

movimentos paredistas dentre as proibigoes aos servidores. 

Por outro lado, pouco depois da edigao deste novo estatuto, a Lei de 

Seguranga Nacional (Lei n. 1.802/53) criminalizou, em seu art. 18, a paralisagao 

coletiva dos servidores por motivos politicos e sociais quando disciplinou que era 

proibido aos funcionarios publicos cessarem, coletivamente, os servigos essenciais a 

seu cargo, por motivos politicos ou sociais. 

Ressalva-se que este dispositivo legal em tela era omisso quanto a proibigao 

de greves por motivos economicos, justamente a principal causa historica das 

paredes estatutarias. Em razao disso, o Plenario do Supremo Tribunal Federal, em 

julgamento em 18.12.1957, influenciado pelo entendimento do entao Ministro Nelson 

Hungria, proibiu a participagao de servidor do Municipio de Santos-SP em 

paralisagao deflagrada com vistas a obtengao de melhores salarios. Neste caso em 

concreto, a participagao de servidor do Municipio de Santos-SP em paralisagao 

deflagrada com vistas a obtengao de melhores salarios fugia da regra estabelecida, 

assim entendendo o ministro Hungria que prolatou seu voto neste sentido, conforme 

exposigao a seguir: 

EMENTA - Apelagao criminal, quando e de ser confirmada a decisao 
absolutoria. 
( - ) 
VOTO 
O SENHOR MINISTRO NELSON HUNGRIA (RELATOR). 
( - ) 
O denunciado tomou parte efetiva na greve? Realmente, deixou de 

trabalhar como participante da greve? A prova nao autorizaria uma 
afirmativa categorica. 
(...) 
Mas, admitindo-se que ele participou da greve, como inumeros seus 
companheiros, nao processados, o texto legal so pune a cessagao dos 
servigos publicos 'por motivos politicos ou sociais'e nao por motivos 
"economicos", isto e, aumento de salarios 
Em face desta fundamentagao, nao ha outra alternativa senao a 

confirmagao da sentenga apelada. 
Assim, nego provimento a apelagao. (sic) 
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Com o advento do regime militar, a proibicao do exercicio de greve por parte 

de servidores publicos nao so foi mantida, como tambem algada ao nivel 

constitucional, ganhando expressa previsao no art. 157, § 7, da Carta de 1967, in 

verbis: 

Art. 157 - A ordem economica tem por fim realizar a justiga social, com base 
nos seguintes principios: 
(...) 
§7° - Nao sera permitida greve nos servigos publicos e atividades 
essenciais, definidas em lei. 

Alem da proibigao constitucional, o Decreto-Lei n° 1.632/78 reforgou tal 

vedagao, estabelecendo que as fungoes exercidas por servidores da Administragao 

Publica configuravam, sem excegao, atividades essenciais e que a participagao dos 

funcionarios em greve seria punida com demissao ou suspensao, conforme o artigo 

1° e §2°, §6° de tal dispositivo. Senao vejamos: 

Art. 1° do (decreto-lei 1632/78) in verbis: Sao de interesse da seguranga 
nacional, dentre as atividades essenciais em que a greve e proibida pela 
Constituigao, as relativas a servigos de agua e esgoto, energia eletrica, 
petroleo, gas e outros combustlveis, bancos, transportes, comunicagoes, 
carga e descarga, hospitais, ambulatorios, maternidades, farmacias e 
drogarias, bem assim as de industrias definidas por decreto do Presidente 
da Republica. 
(...)§2° Consideram-se igualmente essenciais e de interesse da 
seguranga nacional os servicos publicos federals, estaduais e 
municipais, de execugao direta, indireta, delegada ou concedida, 
inclusive os do Distrito Federal(...) 
.§ 6° - Incorre em falta grave, punivel com demissao ou suspensao, o 
funcionario publico que participar de greve ou para ela concorrer. 
(grifos nossos) 

Entretanto, paralelamente a vigencia do regime juridico-constitucional da 

greve dos servidores publicos previsto nas Cartas de 1967 e 1969, bem como no 

Decreto-Lei n° 1.632/78, o pais vinha atravessando uma profunda crise economica, 

marcada em grande medida pela alta depreciagao do valor real da moeda em 

decorrencia dos altissimos indices de inflagao atingidos nas decadas de 1970 e 

1980, cujo aspecto foi mais sentido pela generalidade dos trabalhadores, 
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consequentemente, afetando diretamente a classe proletaria, caracterizando em 

perda gradual do poder aquisitivo dos salarios e com isso gerando grandes greves, 

nunca vistas na historia. 

Tal realidade economica, por evidente, nao era alheia aos servidores 

publicos, que se encontravam como os demais trabalhadores, sujeitos as 

vicissitudes experimentadas pela instavel economia nacional. Nesse cenario, a 

deflagracao de movimentos paredistas por parte dos funcionarios do Estado, em 

relacao a proibicao constitucional, tendia a ser uma constante, como nos informa 

Saad (1989, p. 226): 

Na pratica que as greves de funcionarios publicos - tanto na administracao 
direta como na indireta - se sucedem umas apos as outras e o Poder 
Publico tern se revelado impotente para reprimi-las", ressaltando, 
igualmente, que "essa conduta a margem da lei do funcionalismo publico 
sera uma realidade pelo menos enquanto toda a populagao estiver sofrendo 
as afligoes provocadas por uma inflagao que avilta os salarios e enlouquece 
os pregos. 

Diante da realidade presente, o Brasil reestrutura a sua democracia, 

convoca uma nova Assembleia Nacional Constituinte que ira formular uma nova 

constituigao. A partir de entao surgiram os preceitos do Estado democratico de 

direito, aliado aos principios democraticos e os direitos fundamentals que Ihe 

serviram de base para elaboragao da nova carta. Assim, a constituigao brasileira 

evoluiu no sentido de reconhecer o direito de greve aos trabalhadores regidos pelo 

direito privado e aos dos servidores publicos civis, estando esta alteragao presente 

nos artigos 9° e 37, inciso VII do novo texto constitucional de 1988. 

Com este avango conseguido na letra da Constituigao Federal de 1988, o 

judiciario e o executivo passaram a interpretar o direito de greve como forma 

legitima de manifestagao e reivindicagao. O servigo publico evoluiu de uma atividade 

radicalmente ininterrupta para uma atividade passivel de ser paralisada mesmo que, 

parcialmente, dentro dos limites estabelecidos por Lei. Portanto, houve uma 

preocupagao por parte do legislador constituinte com o equilibrio tanto no que se 

refere ao exercicio do direito de greve, assim como na continuidade parcial dos 

servigos essenciais estabelecidos por lei. 
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2.2 O Direito de Greve na Constituigao de 1988 

Com o fim do periodo ditatorial que perdurou ate meados de 1985, onde 

muitos dos direitos e garantias constitucionais foram suprimidos, surgia o movimento 

constituinte em prol de uma nova constituigao. Neste novo cenario surgiu uma nova 

constituigao, com novos direitos e garantias do cidadao ate entao desconhecido, a 

exemplo do direito de greve que beneficiava a classe trabalhadora, sobretudo os 

servidores publicos. 

Fato inedito em todas as constituigoes, o direito de greve foi garantido aos 

servidores publicos, que ate entao era proibido. Entendia o texto constitucional da 

epoca, que o funcionamento do Estado seria prioritario somente em relagao aos 

servigos publicos essenciais. 

A Carta Magna de 1988 inovou ao instituir o direito de greve aos 

trabalhadores nos seus artigos 9°e 37, inciso VII, in verbis: 

Art. 9° E assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores 
decidir sobre a oportunidade de exerce-lo e sobre os interesses que 
devam por meio dele defender. 

Art. 37 
(...) 
(...) 

VII - O Direito de Greve sera exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei ordinaria. 

Depois da Constituigao Federal de 1988, a lei n° 7.783/89 veio para 

regulamentar a greve dos trabalhadores de direito privado. Trazia tambem a mesma 

lei, seu art. 10, taxativamente, quais seriam os servigos ou atividades de 

necessidades inadiaveis, ou seja, quais sao as atividades essenciais. Vejamos o que 

dispoe o artigo. 10 da lei 7783/89. 
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Art. 10 Sao considerados servigos ou atividades essenciais: 

I- Tratamento e abastecimento de agua ; producao e distribuigao de 
energia eletrica, gas e combustfvel; 

II- Assistencia medica e hospitalar; 
III- Distribuigao e comercializagao de medicamentos e alimentos; 
IV- Funerarios; 
V- Transporte coletivos; 
VI- Captagao e tratamento de esgoto e lixo; 
VII- Telecomunicacoes; 
VIII- Guarda, uso e controle de substantias radioativas. Equipamentos e 

materials nucleares; 
IX- Processamento de dados ligados a servigos essenciais; 
X- Controle de trafego aereo; 
XI- Compensagao bancaria. 

A mesma lei n°. 7783/89 dispoe sobre em seu art. 11, paragrafo unico, que 

sao necessidades inadiaveis da comunidade aquelas que, nao atendidas, coloquem 

em perigo iminente a sobrevivencia, a saude ou a seguranga da populagao. 

Vale ressaltar que, a lei regulamentadora do direito de greve dos servidores 

publicos civis, preceituada no art. 37, inciso VII da constituigao de 88, ainda nao foi 

regulamentada pelo legislativo nacional. 

Essa regulamentagao teria que ser feita atraves de lei complementar, que 

exige uma maioria absoluta para aprovagao. Porem tal exigencia foi modificada 

atraves da emenda constitucional n° 19/98. Tal emenda informa que a alteragao 

podera ser feita atraves de lei ordinaria, ou seja, sua aprovagao sera efetuada 

atraves de maioria simples. 

Portanto, o poder legislativo esta em mora com a determinagao feita pela 

Constituigao Federal em seu artigo 37, inciso VII, que preve o exercicio do direito de 

greve, e que este seja exercido conforme lei que o regulamente. Como ja foi 

mencionado, nao existe lei que regulamente o direito de greve. Porem, o mandado 

de injungao e um remedio constitucional que tern o objetivo de viabilizar o exercicio 

de direito omisso pelo legislador derivado, podendo ser utilizado para solucionar tal 

problematica. 



CAPITULO 3 DO SERVIDOR PUBLICO 

Neste capitulo abordaremos a figura do servidor publico, pessoa fisica 

atrelado ao Estado abstrato. Muito se discute a respeito do conceito, chegando ao 

ponto de cada nacao tem seu conceito proprio devido a sua complexidade. Neste 

topico trataremos da classificacao tipificada no ordenamento constitucional brasileiro 

e a relagao de vinculo entre a pessoa investida de poder delimitado pela lei e o 

Estado. 

3.1 Do Conceito e da Classificagao do Servidor Publico 

Pode-se conceituar servidor publico como uma especie dentro do genero 

agente publico, representado por pessoa fisica dotado de poderes publicos 

investidos pelo Estado, vinculados a administracao e as suas fungoes, remunerado 

pelo ente estatal, objetivando a realizagao da vontade estatal, atraves de leis 

especificas, que norteiam suas agoes. MELLO (2008, p. 242) concorda com esse 

posicionamento exposto acima quando afirma que "o servidor publico e uma especie 

do genero agente publico". 

Antes de chegar ao tema principal e util entender o que sao os agentes 

publicos. Diante da amplitude do significado da expressao pode-se dizer que agente 

publico sao todos os sujeitos que servem ao poder publico como instrumento 

fundamental de sua vontade em agao, ainda que este servigo seja feito de forma nao 

habitual. 

A professora da universidade de Sao Paulo (USP), Maria Silvia Zanella Di 

Pietro, (2004, p.443) diz que agente publico "e toda pessoa fisica que presta 

servigos ao Estado e as pessoas juridicas da administragao indireta". 

Diante disso, igualmente compreende-se entre as categorias de agentes 

publicos agentes politicos; servidores publicos; os Militares e os Particulares em 

colaboragao com o poder publico. 

Di Pietro (2004, p. 445) dar linhas ao seu conceito dizendo que, "Desta 

forma, sao servidores pubicos, em sentido amplo, as pessoas fisicas que prestam 
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servigos ao Estado e as entidades da administragao indireta, com vinculo 

empregaticio e mediante remuneragao paga pelos cofres publicos". No mesmo 

sentido e o conceito de Hely Lopes Meirelles, (2005, p. 327) que assim define os 

agentes publicos em sentido amplo: 

Sao todos os agentes publicos que vinculam a administragao publica, direta 
e indireta, do Estado, sob o regime jurfdico (a) estatutario regular, geral ou 
peculiar, ou (b) administrativo especial, ou (c) celetista, de natureza 
profissional e empregaticia. 

Dentro da categoria dos agentes publicos, vamos nos ater aos servidores 

publicos. Dito isto, destaca-se que a classificagao desta especie de agente publico 

esta prevista no documento constitucional vigente, em seu Capitulo VI, onde estao 

presentes as diretrizes para a concretizagao do conceito em estudo. 

Desta feita, expoe-se agora o conceito apresentado por Di Pietro (2004, p. 

488) para o servidor publico. A mesma informa que sao servidores publicos: 

1. Os servidores estatutarios, sujeitos ao regime estatutario e ocupantes de 
cargos publicos; 
2. Os empregados publicos contratados sob o regime da legislagao 
trabalhista e ocupantes de emprego publico; 
3. Os servigos temporaries, contratos por tempo determinado para atender a 
necessidade temporaria de excepcional interesse publico (ARt. 37, IX da 
Constituigao); eles exercem fungao, sem estarem vinculado a cargo ou 
emprego publico. 

De acordo com a Constituigao Federal de 1988, na redagao resultante da 

reforma administrativa, com as emendas n° 19 e n° 20, estes se classificam em 

quatro especies: agentes politicos, servidores publicos em sentidos estritos ou 

estatutarios, empregados publicos e os contratados por tempo determinado 

Na doutrina brasileira ha outra designagao para servidor publico, e a de 

servidores estatais. Esta abrange uma classificagao dos servidores publicos do 

Estado de modo abrangente, ou seja, todos aqueles que mantem vinculo de trabalho 

profissional com o ente estatal. 
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Visto a classificagao dos servidores publicos, procura-se agora especificar 

as peculiaridades de cada um, conforme parametros constitucionais estabelecidos. 

Os servidores estatutarios se submetem ao estatuto, ou seja, a lei n° 

8112/98 conforme a natureza juridica do servidor publico, o acordo de trabalho e 

feito unilateralmente, segundo normas juridicas estabelecidas pelo legislativo. Desta 

forma, somente atraves de lei oriunda do orgao competente pode haver modificagao 

nas clausulas dos contratos de trabalho. Esses sao os titulares de cargo publico 

efetivo e em comissao, com regime juridico estatutario geral ou peculiar, integrante 

da administragao direta das autarquias e das fundagoes de personalidade de direito 

publico. Tratando-se de cargo efetivo seus titulares podem adquirir estabilidade e 

estarao sujeitos a regime proprio de previdencia social. 

Os empregados publicos contratados estao sob o regime da lei trabalhista, 

consolidagao das leis trabalhistas (CLT) e em conformidade com o diploma 

constitucional vigente, ou seja, qualquer alteragao CLT e submetida a concordancia 

da Constituigao Federal de 1988. Nao sao ocupantes de cargo publico e sim 

celetista, nao adquirirem estabilidade constitucional e nem podem ser submetidos ao 

regime de previdencia peculiar dos servidores estatutarios, sendo enquadrado no 

regime geral da previdencia social. Devem ser admitidos, mediante concurso publico 

ou processo seletivo 

Os servidores Temporarios sao os contratados mediante lei especial 

especifica de cada ente da federagao para atender a necessidade temporaria de 

excepcional interesse publico, sem esta vinculado a cargo ou emprego publico. A lei 

deve mencionar os casos de contratagao temporaria de forma especifica, nao 

permitindo que faga de forma generica. 

Esposada a classificagao acima, vehficou-se que a natureza juridica destas 

se distingue. Para explicar a natureza do vinculo do servidor publico ao Estado 

diversas teorias foram estruturadas, dentre elas a teoria unilateral e contratual, 

sendo esta ultima tambem conhecida como teoria bilateral. 

A teoria bilateral ou contratual e aquela feita entre o individuo comum e o 

Estado, formando deste modo, um contrato de direito publico, contrato sui-generis. 

Este tipo de contrato tern semelhangas com os de negocios privados, porem por ser 

de direito publico possui clausulas publicas com alteragoes unilaterais. 
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A teoria unilateral, por sua vez, e aquela onde o Estado expressa sua 

vontade atraves da lei. Esta e submetida a criterios politicos administrativos, 

existindo uma submissao do servidor a administragao. 

Diante da exposigao das duas teorias verifica-se que a natureza juridica do 

servidor publico no Brasil e estatutaria, ou seja, prevalece a teoria unilateral. Cretella 

(1997, p. 470) aponta que esta teoria e mais coerente para atender a necessidade 

da coletividade. 

3.2 Do Servigo Publico 

Servigo publico e todo servigo prestado a sociedade pela administragao 

publica para satisfazer as necessidades essenciais, alem das secundarias e basicas 

de toda a coletividade ou do Estado. 

Cretella (1997, p. 472) diz que "servigo publico e toda atividade que o Estado 

exerce, direta ou indiretamente, para a satisfagao do interesse publico, mediante 

procedimento de direito publico". O mesmo autor ainda nos ensina que a satisfagao 

das necessidades publicas e elemento preponderante na definigao de servigo 

publico, e tambem que os servigos considerados essenciais devem estar separados 

dos servigos basicos no conceito de servigo publico. 

Garcia Oviedo (apud CRETELLA, 1997, p. 478) conclui que: 

a) o servigo publico e uma ordenagao de elementos e atividades para um 
fim; 
b) Que o fim e a satisfagao de uma necessidade publica, se bem haja 
necessidade e interesse geral, satisfeita pelo regime do servigo publico; 
c) Que o servigo publico implica a agao de uma personalidade publica, 
embora nem sempre sejam as pessoas administrativas as que assumem a 
empresa; 
d) Que tal agao se cristaliza numa serie de relagoes juridicas constitutivas 
de um regime juridico especial, distinto, pois, do regime juridico especial 
dos servigos publicos 

Deste modo, a ordenagao dos elementos e a determinagao desses fins sao 

dadas pela lei para bem satisfazer a coletividade com os servigos essenciais, e 
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estes nao podem vir a comprometer as condicoes minimas de existencia do ser 

humane 

Tambem correto e preciso e o conceito de Mello (2008, p.659): 

Service- publico e toda atividade de oferecimento de utilidade ou comunidade em 
geral, mas fruivel singularmente pelos administrados, que o Estado assume 
pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quern Ihe faga as vezes 
representar, sob um regime de direito publico- Portanto, consagrador de 
prerrogativas de supremacia e de restrigoes especiais, institufdo em favor dos 
interesses definidos como publicas no sistema normativo. 

Portanto, por meio do regime de direito publico e que se busca garantir a 

prestagao dos servigos publicos como o meio juridico necessario a boa satisfagao 

dos interesses publicos. No mesmo sentido aponta Meirelles (2005, p. 327) dando 

enfase a vontade soberana do Estado de qualificar o servigo publico ou utilidade 

publica a ser prestado pela administragao indireta, conforme a sua natureza. 

Jeze (apud Mello 2008, p. 659) informa que servigo publico: "e um processo 

tecnico - e nao o unico- atraves do qual se satisfazem necessidades de interesse 

geral". Assim, servigo publico e determinado e estruturado por lei dentro de um 

processo teenico-juridico em que sao estabelecidos os tipos de servigos basicos e 

essenciais para satisfazer as necessidades da coletividade. Salienta-se que, 

servigos essenciais sao aqueles que caso venham a faltar comprometem a estrutura 

do Estado e as condigoes minimas de existencia do cidadao. 

Existem dois elementos que caracterizam o servigo publico, sao eles: o 

substrato material e o trago formal. Em relagao ao primeiro elemento, substrato 

material, este consiste na prestagao de utilidade ou comodidade fruivel, isso quer 

dizer que, consiste na prestagao do servigo publico oferecido a todos os 

administrados em geral de utilidade ou comodidade material, como por exemplo: 

agua, luz, gas, telefone, transporte coletivo etc. 

O segundo elemento caracterizador do servigo publico e o elemento formal, 

este e indispensavel, pois Ihe da justamente a nogao juridica consistente em uma 

especie de regime de direito publico, isto e, em uma unidade normativa. 

Em relagao aos principios que regem o servigo publico, Mello (2008, p. 665) 

nos lembra que estes sao conhecidos como leis no servigo publico, dentre eles 



35 

pode-se citar: mutabilidade, continuidade e igualdade. Ainda podem ser acrescido o 

da neutralidade e o da gratuidade. 

Meirelles (2005, p.327) por sua vez enumera cinco principios: o da 

permanencia, que e o mesmo principio da continuidade; o da generalidade, 

correspondente ao principio da igualdade; o da eficiencia correlato ao da 

mutabilidade; o da modicidade; o da exigencia de tarifas razoaveis e o da cortesia. 

Para Mello (2008, p.666) existem outros principios para a caracterizagao do 

servigo publico, sendo assim enumerados: principio do dever inescusavel do Estado 

de promover-lhe a prestagao; principio da supremacia do interesse publico; principio 

da adaptabilidade; principio da universalidade; principio da impessoalidade; principio 

da continuidade; principio da transparencia; principio da motivagao; principio da 

modicidade das tarifas e o principio do controle interno e externo sobre as condigoes 

de sua prestagao. 

Esposados quais sao os principios, cabe agora demonstrar de quern a 

titularidade do servigo publico e quern e o seu prestador. Vale salientar que 

prestagao do servigo publico nao e exclusiva do Estado, embora o texto 

constitucional traga alguns servigos publicos como exclusivos do Estado (Uniao), 

como e o servigo postal e o correio aereo nacional. Porem, existem outros tipos de 

servigos publicos que podem ser prestados por pessoas estranhas ao seu aparelho 

administrativo, segundo regras conferidas pelo proprio Estado, zelando assim, pelo 

interesse da coletividade. Ou seja, o Estado podera conferir autorizagao, permissao 

ou concessao de servigos publicos a outras pessoas, como aduz o art. 21 , inciso XI 

da constituigao de 1988. 

Portanto, o poder publico e o detentor do servigo publico, nao significando 

que seja obrigatoriamente o unico titular deste servigo, podendo o terceiro estranho 

a administragao publica, exerce-lo em seu lugar, atraves da concessao, permissao e 

outros criterios estabelecidos em lei. 

Entao, todo aquele servigo publico expresso na lei constitucional que nao 

pretendeu deter exclusividade pode ser exercido por terceiro, atraves da lei de 

direito privado. 

Observado o que e servigo publico e servidor publico em suas 

particularidades, faz-se necessario adentrar-se ao tema do estudo proposto e 

verifica-se que existe a possibilidade dos servidores publicos terem seu direito de 

aderir a greve preservando. Porem, os servidores publicos prestadores de servigos 
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essenciais. Desta forma nao podendo paralisar seus trabalhos, sem que garantam o 

minimo necessario de funcionamento dos servigos essenciais. 



CAPlTULO 4 O DIREITO DE GREVE E O SERVIDOR PUBLICO PRESTADOR DE 
SERVIQOS ESSENCIAIS 

O capitulo em tela mostra que o mesmo instrumento processual 

constitucional, previsto no art. 5°, inciso LXXI da Constituigao Federal de 1988, nao 

faz direito novo, infringindo o principio da separagao dos poderes, e sim efetiva um 

direito constitucionalmente garantido e omisso, que teoricamente depende de lei que 

o regulamente. Apresenta a analogia como metodo hermeneutico mais utilizado no 

mandado de injungao, e ainda informa qual sera o requisito aplicado ao corte do 

ponto do servidor publico, conforme dispoe a lei n° 7783/89. 

4.1 O Mandado de Injungao Utilizado Como Forma de Tornar Efetivo o Direito 
Previsto no art. 37, VII, da Constituigao Federal de 1988 

A Celeuma do tema originou-se de um caso concreto julgado pelo STF, 

atraves de um mandado de injungao que foi impetrado pelo sindicato dos 

professores do municipio de Joao Pessoa, que requereu a viabilidade do exercicio 

do direito de greve previsto no artigo 37, VII CF. 

A Constituigao Federal de 1988 determinou ao poder legislativo a 

competencia para a elaboragao de uma lei que regulamentasse o exercicio do direito 

constitucional, porem ate os dias atuais essa lei nao foi regulamentada. 

E notorio que a carta magna abriu possibilidades para o desenvolvimento 

sistematico da declaragao de inconstitucionalidade sem a pronuncia da nulidade, na 

medida em que atribuiu ao particular a possibilidade de controle de 

constitucionalidade pela chamada omissao do legislador. 

SILVA (2004, p. 199) diz que a finalidade do mandado de injungao e dar 

aplicabilidade as normas de preceitos fundamentals e as suas garantias impedidos 

de serem exercidos por ausencia de normas regulamentadoras. Ainda, PFEIFFER 

(1999, p. 39) nos ensina "que somente poderao ser protegidos por mandado de 

injungao os direitos, liberdades e prerrogativas constitucionais previstos em normas 

constitucionais que dependam de regulamentagao para surtirem efeitos". 

Obrigatoriamente, tern que haver um delineamento claro da norma constitucional, ou 
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seja, a norma deve conter um direito subjetivo, que nao e imediatamente fruivel por 

falta de regulamentagao dos parametros necessarios ao seu exercicio. 

A regulamentagao nao cria o direito, mas explicita o modo que o direito 

operara e o que pode ser realizado quando necessario supletivamente, atraves do 

poder judiciario. Desse modo, jamais havera criagao de direito novo, mas apenas a 

viabilizagao do exercicio do direito contido na norma constitucional. A natureza do 

ato pouco importa, o que e essencial e que seja de conteudo normativo e que a sua 

ausencia impega o pleno exercicio de direito, liberdade ou prerrogativa 

constitucional. Evidente que, em geral, essa norma regulamentadora tera natureza 

legislativa, ja que a maioria das normas de eficacia complementavel existentes na 

constituigao faz mengao expressa a necessidade de lei para obter os devidos 

efeitos. 

Para bem entender-se o conceito exposto e necessario ter-se uma nogao do 

significado de eficacia e aplicabilidade. Ressaltamos, inicialmente, que a primeira 

nao se confunde com o conceito de vigencia, embora uma norma para ser eficaz 

deva ter necessariamente vigencia ao tempo de ocorrencia dos fatos que regula. 

Para KELSEN (apud PFEIFFER, pag. 40, 1999) o termo de eficacia no sentido 

eficacia social, significa adequar a conduta humana a prescrigao da norma, portanto, 

a efetividade (eficacia social) liga-se a situagao de fato, ou seja, uma norma pode 

ser eficaz e nao ser efetivada. Para que ocorra tal fato, basta que nao seja aplicada 

a norma, mesmo com todas as condigoes tecnicas para irradiar seus efeitos. Ao lado 

da eficacia social existe a eficacia juridica, que designa a capacidade potencial de 

produzir efeitos juridicos. Sem a eficacia juridica nao ha efetividade ou eficacia 

social. 

Salienta-se que nem toda norma juridica e completamente eficaz, podendo 

faltar-lhe determinados requisitos para que a mesma possa, imediatamente, produzir 

seus efeitos de aplicagao. 

Diante da importancia da eficacia juridica pode-se afirmar que esta distingui-

se em eficacia positiva ou de aplicagao e eficacia negativa ou de vinculagao. A 

primeira diz respeito a exigibilidade da norma, a possibilidade de seu beneficiario 

usufruir imediatamente a situagao subjetiva de vantagem por ele outorgada; de 

compelir o poder publico ou o particular a cumprir o comando da norma. A segunda 

coibe a pratica de atos contrarios ao comando da norma constitucional, somente 

permitido que o legislador possa legislar conforme a norma constitucional. Frisa-se 
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que por intermedio do mandado de injungao os direitos contidos em normas 

constitucionais, embora vigentes, nao possuam plenas condigoes de aplicabilidade, 

por estar sua eficacia juridica positiva aguardando a regulamentagao 

infraconstitucional. 

Quanto a classificagao das normas constitucionais, em relagao a sua 

eficacia juridica, a doutrina brasileira tras uma classificagao relacionada as normas 

programaticas. Neste sentido SILVA (apud PFEIFFER 1999, p.47) elaborou uma 

classificagao que influenciou muitos doutrinadores constitucionalista, baseada na 

seguinte tripartigao: 

a) normas constitucionais de eficacia plena e aplicabilidade direta, imediata 
e integral; b) normas constitucionais de eficacia contida e aplicabilidade 
direta, imediata, mas possivelmente nao integral; e c) normas 
constitucionais de eficacia limitada ou reduzida, subdividida em 1) 
declaratoria de principios institutivos ou organizativos e 2) declaratorios de 
principios programaticos. 

Diante do exposto iremos sucintamente conceituar cada parte. As normas 

constitucionais de eficacia plena sao aquelas que contem todos os elementos 

necessarios para efetivar todos os seus efeitos, nao precisando, para tanto, de 

normatizagao posterior, podendo, desde logo, seus titulares pleitearem a satisfagao 

de seu comando. 

As normas constitucionais de eficacia contida, sao as que desde a entrada 

em vigor contem os elementos necessarios para efetivar os efeitos sobre a materia 

que regem, podendo sofrer restrigao por lei ordinaria. 

Ja normas de eficacia limitada nao produzem efeito de imediato com a 

simples entrada em vigor, dependendo de lei infraconstitucional por parte legislador 

ordinario. Este ainda e subdividida em principios institutivos: sao aqueles em que o 

constituinte traga esquema geral da estruturagao e atribuigoes de orgaos e 

entidades para que o legislador ordinario o estruture em definitivo mediante lei; e 

principios programaticos: sao aquelas que o constituinte em vez de regular 

diretamente determinado interesse, limitou-se a tragar-lhes os principios para serem 

cumpridos pelos seus orgaos como programas das respectivas atividades, visando a 

realizagao dos fins sociais do Estado. 
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Para SILVA (1999, p. 187) o direito de greve no Brasil e de eficacia limitada, 

depende de lei infraconstitucional estabelecida pelo constituinte ao legislador 

derivado. Se o texto constitucional ateve-se a esta tendencia viciosa do legislador 

derivado, criando o remedio constitucional do mandado de injungao para que o 

mesmo viabilizasse o exercicio do direito obstruido, nao pode assim dizer que, as 

normas previstas na constituigao que dependa de lei infraconstitucional tern sua 

eficacia limitada. Com este instrumento processual e possivel exercer o direito 

paralisado por inconstitucionalidade ou omissao do legislador. 

Discorda-se do acima citado, tendo em vista que, segundo ANDRADE (apud 

CANOTILHO 2000, p.394) quando a constituigao tras em seu texto um direito 

essencial e determinado, como os direitos, liberdades e garantias, em nivel de 

direito subjetivo, este direito e auto-aplicavel pois, as normas constitucionais 

consagradoras destes direitos sao de aplicabilidade direta, e ainda, os direitos 

fundamentals por ela reconhecidos sao dotados de densidade normativa suficiente 

para serfazer valer na ausencia da lei. Sobre o assunto, CANOTILHO (2000, p.393) 

descreve com precisao que: 

(...) este criterio aponta de forma correta para umas das dimensoes 
materials constitucionalmente reconhecidas. Se as normas 
constitucionais consagradoras de direitos, liberdades e garantias sao 
de aplicabilidade direta (o que nao significa ser mediagao legislativa 
desnecessaria ou irrelevante), entao e porque os direitos 
fundamentals por ela reconhecidos sao dotados de densidade 
normativa suficiente para serem feitos valer na ausencia de lei ou 
mesmo contra lei. Trata-se, porem, de uma das dimensoes materials 
dos direitos, liberdades e garantias, e nao de um criterio unico e 
exclusive 
As normas consagradoras de direito, liberdade e garantias recortam, 
logo nivel constitucional de uma pretensao juridica individual (direito 
subjetivo) a favor de determinados titulares com o correspondente 
dever juridico por parte do dos destinatarios passive ESTE TRAQO 
EXPLICA A INSISTENCE DA DOUTRINA NA IDEIA DE 
APLICABILIDADE DIRETA DESTAS NORMAS E NA IDEIA DE 
DETERMINALIDADE CONSTITUCIONAL- E NAO MERAMENTE 
LEGAL- conteudo da referida pretensao individual. Dada a sua 
radicagao subjetiva, os direitos, liberdades e garantias valem, de 
forma tendencial como de direito auto-aplicavel (self executing) 
independentemente de mediagao concretizadora ou densificadora 
dos poderes publico. A aplicabilidade direta, determinalidade 
constitucional do conteudo, exigibilidade autonoma apontam 
estrutura especifica e fungao dos direitos, liberdades e garantias. 
Trata-se de direito cuja referenda primaria e a sua fungao de defesa, 
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auto impondo-se como 'direitos negativos' diretamente 
conformadores de um espaco subjetivo de distanciacao e autonomia 
com o correspondente dever de abstencao ou de proibigao de 
agressao por parte dos destinatarios passivos, publico e privado. 
Aqueles que dependem de norma politico-legislativa, as medidas de 
prestagao de Estado, ficam de fora desta abrangencia, portanto nao 
sendo acobertado pelo exposto. 

O mandado de injungao, o instrumento processual constitucional, nao esta 

limitado apenas ao que esta escrito. Se assim fosse o mesmo seria ineficaz, sem 

aplicabilidade alguma. Portanto a qualquer direito inserto pode-se langar mao do 

remedio constitucional em tela. 

Os direitos abrangidos na constituigao tern uma amplitude maior, nao 

podendo ficar restrito ao que estar somente expresso de forma estritamente rigida. 

A norma constitucional e movel, dar forma ao caso concreto, tern vida quando 

interpretada em consideragao aos valores da sociedade, e aplicado ao seu tempo. O 

STF vem interpretando o mandado de injungao como mera declaragao que obriga o 

poder legislativo a editar normas. 

Importante ressaltar que existem tres correntes que norteia o merito do 

mandado de injungao, dentre as quais esta aquela em que o STF, atualmente, 

entende por correta. 

A primeira corrente trata a decisao do mandado de injungao como 

meramente declaratoria, nao aborda a inconstitucionalidade por omissao do orgao 

infrator, dando apenas, a ciencia para que tome as medidas cabiveis, o que torna os 

efeitos da decisao identica ao da agao de inconstitucionalidade por omissao. 

O constitucionalista de maior respaldo dessa corrente e Ferreira Filho (1995, 

p.227) o mesmo entende que o mandado de injungao deve ser analogo a agao de 

constitucionalidade por omissao. Assim, fica o poder judiciario a dar ciencia ao poder 

competente da falta de norma que inviabiliza o exercicio do direito. Ainda para o 

mesmo autor, o orgao julgador que proferir norma regulamentadora faltante, estaria 

infringindo a constituigao por ferir o principio da separagao dos poderes, corolario 

dos principios fundamentals da republica. Como ja foi dito anteriormente, o STF e 

adepto desta corrente desde o julgamento do mandado de injungao n° 107-D. 

A segunda corrente entende que o poder judiciario, uma vez verificado a 

omissao, deve viabilizar o exercicio do direito, ou liberdade ou prerrogativa 
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constitucional. No entanto o orgao julgador removeria o obstaculo e ausencia de 

regulamentagao, efetivando o exercicio do direito obstado ao caso concreto, nao 

entendendo que o julgamento de um, fosse aplicado para os casos analogos. Este e 

o posicionamento que a maioria dos doutrinadores entende ser o mais correto, 

dentre os quais podemos citar Moacir Amaral, Michel Temer, Roque Antonio 

Carrazza, Celso Ribeiro Bastos, dentre outros. 

PFEIFFER (1999, p.51) destaca que o posicionamento preponderant^ desta 

corrente restringiu-se apenas na remogao do obstaculo oposto ao pleno exercicio do 

direito previsto no texto constitucional, de maneira supletiva, valida para o caso 

concreto. Deste feito, fixa os contornos necessarios para o exercicio efetivo do 

direito constitucional obstaculizado. 

Para CARRAZZA (1995, p.131) o julgamento do mandado de injungao que 

adota esta corrente, cria uma norma individual para o caso concreto em favor do 

impetrante, o que permite viabilizagao do exercicio do direito previsto 

constitucionalmente. No entanto, o orgao julgador nao obriga a proceder a satisfagao 

da norma adotada de eficacia plena, portanto, cabendo ao impetrante, no caso de 

recusa de cumprimento, outro processo que concretize a tutela do direito, liberdade 

ou prerrogativa recem regulamentada. 

Um pouco diferente deste pensamento, mas em consonancia com a 

segunda corrente, SILVA (1989, p.27) defende que o impetrante va buscar a 

efetivagao da norma constitucional de forma direta e independente de 

regulamentagao. Como bem diz o mesmo autor: "A sentenga ha de ser, pois, 

satisfativa do direito ou prerrogativa do objeto do pedido". Assevera que "compete ao 

juiz definir as condigoes para essa satisfagao e determina-la imperativamente". 

Assim, nao cabe ao juiz regular materia generica e normativamente, incumbe-lhe 

apenas estabelecer o modo concreto de atender o interesse do impetrante no caso 

concreto, sem extensao alguma. 

A terceira corrente se mostra de maneira bem ampliativa, entendendo que a 

decisao proferida pelo orgao julgador deve regulamentar o modo do exercicio do 

direito com eficacia erga omnes, podendo assim, serestendido a casos analogos. 

GRECO FILHO (apud PFEIFFER 1999, P. 101) aponta tres opgoes que 

poderao nortear o julgador na hipotese de acolhimento do instrumento processual 

constitucional impetrado, sao elas: "a) outorgar ao impetrante o direito cujo exercicio 

esta obstado pela falta de regulamentagao; b) mandar o poder competente elaborar 
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norma faltante; e c) elaborar norma geral". Ainda o mesmo autor salienta que "a 

norma devera ser generica, de modo atingir a todos aqueles que estejam na mesma 

situagao trazida ao conhecimento do tribunal primeiro e que devera ser o unico". 

A corrente propoe a notificagao do orgao legislativo com determinagao de 

prazo para que cumpra a obrigagao constitucional de editar norma faltante. O 

tribunal, na persistencia do comportamento omisso, editaria norma que viabilizasse o 

exercicio do direito constitucional. 

Posto as tres correntes aceitas na doutrina brasileira, frisa-se que o STF, em 

seu julgado ao mandado de injungao n° 708/PB, deu novo rumo ao entendimento 

acerca deste instituto processual constitucional. A opgao feita foi com base na 

terceira corrente, a mesma determina um prazo para que o orgao legislativo edite a 

norma omissa e viabilize o exercicio da lei, usando leis semelhantes existentes no 

ordenamento juridico nacional, conforme os principios hermeneuticos. 

4.2 O Principio da Divisao dos Poderes e a Efetividade do art. 37, VIII , da 
Constituigao Federal 

A sentenga do mandado de injungao e feita dentro dos parametros da 

hermeneutica constitucional, e alem de tudo, em conformidade com a constituigao. O 

que ha e uma complementagao e viabilizagao de um direito concedido pelo 

legislador constituinte originario que incumbi ao legislador derivado a 

regulamentagao do exercicio de um direito obstruido. Frisa-se que, nao ha 

usurpagao do poder quando no Brasil adotou-se a teoria em que o judiciario decidiria 

aplicando normas vigentes semelhantes ao caso concreto para viabilizar o exercicio 

de direito omisso pelo legislador derivado. 

Observa-se que nao houve a apropriagao do poder do legislador pelo 

judiciario, ja que a fundamentagao do principio organizatorio se dar na separagao 

funcional dos orgaos constitucionais. Esta separagao e feita atraves de uma 

ordenagao de fungoes por meio de uma ajustada atribuigao de competencias 

expressa de forma clara nas regras processuais, e na vinculagao da forma juridica 

dos poderes aquem e feita essa atribuigao. Isso faz da separagao dos poderes um 

principio organizatorio fundamental da constituigao. 
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Se nao fosse desta maneira ocorreria uma dissolucao da ordenagao 

democratica das fungoes, constitucionalmente estabelecida. Com esta criagao da 

estrutura constitucional com fungoes, competencias e legitimagao dos orgaos 

claramente fixada, obtem-se um controle reciproco do poder (checks and balances) 

e uma organizagao juridica de limites dos orgaos do poder. Mas, esta separagao em 

suas competencias, suas atribuigoes e limites nao sao absolutas, podendo os 

poderes exercer as fungoes dos outros reciprocamente, desde que, seja legitimo. 

Neste sentido, brilhantemente, aponta CANOTILHO (2000,p.251): 

A ordenagao funcional separada deve entender-se como uma ordenagao 
controlante cooperante de fungoes. Isto nao se reconduz rigidamente a 
conceitos como balango de poderes ou limitagao reclproca de poder, nem 
postula uma rigorosa distingao entre fungoes formais e fungoes materiais. O 
QUE IMPORTA NUM ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO NAO 
ESTA TANTO EM SABER SE O LEGISLADOR, O GOVERNO OU JUIZ 
FAZEM SAO ACTOS LEGISLATIVOS, EXECUTIVOS OU JURIDICIONAIS, 
MAS SE O QUE ELES FAZEM PODE SER FEITO E E FEITO DE FORMA 
LEGiTIMA. (sic) (grifo nosso) 

O principio da separagao dos poderes assegura uma medida juridica ao 

poder estatal e, consequentemente, serve para garantir e proteger a esfera juridico-

subjetiva dos individuos. Este como principio positivado na constituigao assegura 

uma justa e adequada ordenagao das fungoes do Estado e, logo, intervem como 

esquema relacional de competencias, tarefas, fungoes e responsabilidades dos 

orgaos constitucionais de soberania. Nestas perspectivas, separagao ou divisao de 

poderes significa responsabilidade pelo exercicio do poder. CANOTILHO (2000, 

p.250) chama atengao em relagao a sobreposigao das linhas divisorias de fungoes, 

quando o mesmo diz que: "nao justifica, por si so, que se fale de rupturas de divisao 

de poderes. Ja o mesmo nao acontece quando o nucleo essencial dos limites de 

competencias, constitucionalmente fixado, e o objeto de violagao". 

No que tange a criagao de direito novo, mostra-se que o mandado de 

injungao nao o faz. Com ja esposado antes, a finalidade deste e de viabilizar o 

exercicio de um direito omisso pelo legislador derivado. O que ocorre no julgamento 

do instrumento em tela e a aplicagao por analogia de direito ja existente, desta 

forma, evidenciando o principio da seguranga juridica no ordenamento juridico 

brasileira. Como bem ensina MAXIMILIANO (2001,p.169) dizendo: 
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A analogia e um instrumento da hermeneutica usado na ciencia do direito, 
nao so para cobrir as lacunas das normas pre-existentes, assim como, o 
seu uso para normas inexistentes ou omissas para determinados casos nao 
previstos pelo legislador. O aplicador do direito lanca mao desse 
instrumento hermeneutico para aplicar em casos concretos em que a norma 
nao previu. Se entre a hipotese conhecida e a nova semelhanga se 
encontra em circunstancia que se deve reconhecer como essencial, isto e, 
como aquela da qual dependem todas as consequencias merecedoras de 
apreco na questao discutida; ou, por outra, se a circunstancia comum aos 
dois casos, com as consequencias que da mesma decorrem, e a causa 
principal de todos os efeitos. 

A nova norma, para o caso concreto, vai causar efeitos analogos a norma 

original. Entao, a analogia consiste em aplicar a uma hipotese nao prevista em lei a 

disposicao relativa a um caso semelhante. No mesmo sentido aponta LIMONGI 

FRANQA (2008, p.37) quando diz que pelo espirito de uma se declara os das outras, 

tratando-se de leis analogas. Ainda o mesmo autor diz que "se os resultados viaveis 

forem insuficientes, em virtude de defeito ou omissao da lei, devera o interprete 

recorrer a analogia". 

O que interessa e o objetivo da norma, o sentido que ela exerce no 

ordenamento juridico e na vida do homem. Portanto, o direito positivo regula, ora 

direta, ora indiretamente, todas as relacoes sociais presentes e futuras, visadas ou 

nao pelo legislador. Como bem diz COVIELLO (apud MAXIM I LI ANO, 2001, p. 170) "o 

elemento supletorio de maior valor e a analogia, que desenvolve o espirito das 

disposicoes existentes e o aplica as relagoes semelhantes na essentia" 

Para KELSEN (2000, p.209) a aplicagao da norma deve ser sempre 

determinada por normas ja preexistentes, possibilitando que o orgao aplicador, 

sobretudo os tribunals, aplique essas normas em casos concretos de acordo com 

seu proprio entendimento sendo 'possivel' que o legislador se satisfaga e 

confirmando as decisoes dos tribunals e descrevendo-as na lei. O autor ainda nos 

informa que: 

A criagao da norma individual pelo orgao aplicador de direito, especialmente 
pelo tribunal, deve ser sempre determinada por uma ou mais normas gerais 
preexistentes. Pode ter graus diferentes. Normalmente as cortes sao 
obrigadas por normas gerais que determinam o seu procedimento assim 
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como o conteiido das suas decisoes. Contudo, e posslvel que ao legislador 
se satisfaga com a instituicao de tribunals, e que esses tribunals sejam 
autorizados pela ordem juridica a decidir os casos concretos de acordo com 
o seu proprio arbltrio. 

Desta forma, com a adocao dos principios interpretativos da hermeneutica 

constitucional nao ha usurpacao do poder legiferante pelo poder julgador. O que ha 

e uma efetivacao de um direito, previsto constitucionalmente, obstruido pelo orgao 

competente, sem motivacao alguma. 

4.3 O Direito de Greve e o Servidor Publico Prestador de Servicos Essenciais 

A polemica do corte do ponto do servidor publico similar ao trabalhador de 

direito privado, conforme art. 7° da lei n° 7783/89 e relative Nao tern o dispositivo do 

art. 7° da lei supracitada auto aplicabilidade direta aos servidores publicos, pois a 

natureza juridica do contrato de trabalho do trabalhador do setor privado e distinto 

do servidor publico. Este adere a um estatuto, lei n° 8112/90, no momento em que e 

admitido pelo setor publico; ja o trabalhador do setor privado discute as clausulas do 

contrato com o empregador. 

O dispositivo do art. 7° da lei 7783/89 preve a suspensao do contrato de 

trabalho, consequentemente, os dias nao trabalhados nao serao remunerados. Ja no 

que concerne ao art. 44, inciso I, da lei n° 8112/90, preve a perda da remuneracao 

do dia em que faltar ao servico, sem motivo justificado. 

Atraves do acima exposto, nota-se que existe diferenca nos dispositivos em 

relagao ao dia nao trabalhado ou a falta ao servico sem justificativa. Porem, tambem 

se verifica que a falta, por participagao coletiva em greve, e justificada na 

constituigao, quando a mesma estabelece o direito de greve para ambos. O decreto 

presidencial n° 1.480/95 informa que pode-se decretar o corte do ponto em casos de 

paralisagoes dos servicos federals, enquanto nao regulado o disposto do art. 37, 

inciso VII da constituigao federal. O mesmo decreto infringi o direito de manifestacao 

e o direito de greve garantido na nossa Carta Magna, ja que a competencia 

determinada por ela, expressa no art. 84, inciso IV, e relativa a organizacao e 

funcionamento da administracao federal e e restrito somente no que se refere aquilo 
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que a lei autoriza. Nao pode tal decreto esvaziar um direito garantido, mesmo 

aqueles que precisam de lei para ser regulamentados. 

Conforme ja dissemos anteriormente, atraves do mandado de injungao, 

efetiva-se um direito omisso. Segundo CANOTILHO (2000, p. 393), os direitos 

elencados na constituigao sao auto-aplicaveis de forma direta. Ainda o mesmo autor 

assenta que, a aplicagao direta nao significa apenas que os direitos, liberdades e 

garantias se aplicam independente da intervengao coletiva, significa tambem que 

eles valem diretamente contra a lei, quando esta estabelece restrigoes em 

desconformidades com a constituigao. Em sintese, a unica semelhanga entre os dois 

artigos analisados, no que se refere a falta ao trabalho na greve. e a ausencia ao 

servigo. 

Na greve referente aos servigos essenciais para o setor publico, o STF 

entendeu em Mandado de Injungao n° 708/PB que e permitido o corte do ponto, 

aplicando o art. 7°, da lei n° 7783/89, de forma mais severa, para garantir a 

continuidade do servigo publico ou atividade essencial nos termos fixados pelos arts. 

9° a 11 da mesma lei. 

O STF fixou tambem competencia constitucional para julgar lide quando se 

discute a abusividade ou nao da greve, para decidir acerca do merito do pagamento 

ou nao dos dias de paralisagao, conforme lei n° 7701/88. 

A preocupagao do STF neste julgado, Mandado de Injungao n° 708/PB, foi 

de preservar o servigo essencial a toda populagao que vinha sofrendo com a 

interrupgao abrupta destes servigos, sem manutengao do efetivo minimo que 

garantisse a continuidade daqueles. O supremo tomou uma providencia para 

solucionar o caos que estava vivenciando toda populagao. O Mandado de Injungao 

serviu para dar efetividade ao principio da continuidade dos servigos essenciais, 

garantindo a seguranga juridica do Estado Democratico de Direito. 

Segundo MEDAUAR (2004, p.153), o principio da continuidade dos servigos 

essenciais garante que as atividades realizadas pela administragao publica devem 

ser ininterruptas para que o atendimento do interesse da coletividade nao seja 

prejudicado. Ainda a mesma autora afirma que, havera uma conciliagao entre o 

direito de greve com o principio da continuidade, quando se realiza a observancia de 

antecedencia minima na comunicagao do inicio da greve e pela manutengao de um 

percentual minimo para garantir o funcionamento dos servigos essenciais. 
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O principio da continuidade dos servigos essenciais demonstra a sua 

importancia, tendo em vista que existe em projeto de lei n°4497/2001, de autoria da 

deputa federal Rita Camata, que esta tramitando na camara dos deputados federals 

para ser votado. Determina este um percentual mfnimo do efetivo para garantir a 

continuidade dos servigos essenciais. Segundo o mesmo, este efetivo minimo ira ser 

determinado em negociagao com o sindicato ou entidade que o represente, caso 

esta negociagao nao chegue a um consenso, o sindicado ou entidade representativa 

e obrigado a manter um percentual minimo de 20 por cento dos funcionarios que 

devem continuar trabalhando durante o movimento paredista, ou qualquer tipo de 

paralisagao. 

E preponderante informar que, o servigo publico e na sua essencia 

responsabilidade do Estado, dispondo de condigoes acessiveis para todos da 

sociedade. Tanto e que a administragao publica e regida pelos principios de direito 

constitucional, e a eles deve obediencia. A Constituigao Federal de 1988 nao 

especifica de forma direta e objetiva quais setores do Estado prestam servigos 

essenciais. Sabe-se que alguns servigos utilizados, e na essencia um servigo 

impreterivel para a vida em comunidade. A continuidade destes servigos, mesmo 

com funcionamento minimo garante a populagao a certeza de que o Estado, como 

responsavel por gerir inumeras atividades, continuara a prestar os servigos 

essenciais mesmo com o quadro de funcionarios com numero reduzido. 

A manutengao ou continuidade do servigo essencial, com o minimo dos 

servidores, nao esvazia o exercicio do direito de greve, pois o direito e preservado 

com o restante dos servidores. A intengao do movimento grevista nao e deixar de 

trabalhar, mas exercer um direito concedido constitucionalmente, e assim exigir 

outros direitos legais. Quanto a aplicagao do art.7° da lei n° 7783/89 aos servidores 

publicos que prestam o servigo essencial e o meio que a justiga tern de preservar o 

direito de grande parte da populagao usuaria dos servigos publicos. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Com a institucionalizagao do direito de greve na Constituigao Federal de 

1988 aos servidores publicos, apesar de uma resistencia historica em torno da 

aplicagao deste instituto, houve uma evolugao na aplicagao dos direitos 

fundamentals, sobretudo o direito de greve. Posteriormente, houve um avango 

significativo com a criagao da lei de greve, especifica para o trabalhador geral. O 

texto constitucional nao evolui somente neste ponto, previu tambem um instrumento 

processual constitucional que afiangasse a eficacia das garantias estabelecidas. Foi 

o que ocorreu com efetivagao do direito de greve atraves do mandado de injungao n° 

708/PB julgado pela corte brasileira. 

O ato omissivo da Constituigao Federal de 1988 foi superado por 

instrumento processual. A omissao legislativa perdura por mais de 20 anos, assim o 

direito garantido na constituigao ficou sem efetividade aos seus titulares, e ainda 

mais, o proprio supremo, durante este interim, vinha negando a eficacia do direito de 

greve, mediante tal instrumento constitucional. 

Com a aplicagao da lei n° 7783/89 analogicamente, em sede de mandado de 

injungao, naquilo que couber ao caso concreto abriu-se uma porta para a solugao ao 

problema da falta de legislagao para regulamentar o direito de greve, pois muitas 

vezes as greves foram julgadas ilegais pelos tribunals, com alegagao da inexistencia 

de lei que regulamente. Desta forma, sofria toda a populagao, mormente, a mais 

carente que depende de maneira direta dos servigos publicos, sobretudo os 

essenciais, pelos movimentos paredistas. Contudo, a aplicagao analogica da lei 

mencionada possibilitou o exercicio do direito de greve aos servidores publicos e a 

preservagao do efetivo do minimo necessario para garantir a prestagao dos servigos 

essenciais sem afetar outros direitos garantidos expressamente na Carta Magna. 

Com intuito de analisar a viabilizagao dos direitos fundamentals com o 

mecanismo do mandado de injungao, e utilizando o metodo-historico; a metodica 

hermeneutica e constitucional; a pesquisa bibliografica, atraves de pesquisa 

documental; a atividade de investigagao cientifica inicia-se com o estudo historico-

evolutivo do instituto da greve, trazendo seu conceito, natureza juridica e a estrutura 

do direito de greve no direito comparado, fazendo tambem uma analise da posigao 

da OIT relativa ao tema. 
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O primeiro capitulo fez-se uma abordagem dos aspectos historicos e 

evolutivos do direito de greve e os aspectos mais importantes em outros paises e o 

surgimento da Organizacao International do Trabalho. 

O segundo capitulo dedicou-se ao estudo da evolucao do direito de greve no 

Brasil ate aos dias atuais onde foi feita uma abordagem do instituto de greve na 

constituigao vigente. 

No terceiro capitulo fez-se um estudo do servidor publico brasileiro frisando 

o seu conceito, natureza juridica e a classificagao conforme a constituigao. 

Ao final da pesquisa, ja discutindo a tematica, e verificado o mandado de 

injungao e a forma viavel de se tornar efetivo o exercicio do direito de greve, previsto 

no art. 37, VIII da CF. Foi feita uma analise do julgamento do mandado de injungao e 

o principio da divisao dos poderes e, por ultimo, apresentado os requisitos para o 

corte do ponto do servidor publico prestadores de servigos essenciais. 

Visto a ponderagao do STF na aplicagao da lei n° 7783/89, preservou-se o 

direito garantido constitucionalmente, mostrando o equilibrio na manutengao do 

principio da seguranga juridica, e assim, da unidade ao Estado Democratico de 

Direito. 

Observou-se que a constituigao de um pais orienta outras leis da nagao, e 

notou-se, tambem, quando o legislador constituinte elabora o texto constitucional, 

mesmo delegando para o legislador derivado algumas atribuigoes, inicia-se a 

validade do texto constitucional como lei maior no momento da sua promulgagao, 

haja vista que os preceitos constitucionalmente garantidos sao criados para serem 

aplicados aos casos previsiveis. Foi visto que o direito de greve aos servidores 

publico esta pronto para ser exercido, o que falta, logicamente, e a lei, mas isso nao 

quer dizer que o poder judiciario negue essa prerrogativa constitucional como foi 

feito em julgados preteritos. 

O resultado da pesquisa aponta que o corte do ponto do servidor publico 

prestador de servigos essenciais, sem a manutengao de um efetivo minimo que 

garanta aos usuarios a continuidade da prestagao dos servigos essenciais, e uma 

afronta aos outros direitos fundamentals constitucionalmente garantidos. O exercicio 

de uma prerrogativa constitucional nesses moldes nao so poe em risco a ordem do 

poder publico, assim como compromete outras garantias constitucionais. Portanto, 

nada mais justo que o servidor prestador de servigos essenciais seja penalizado 

pelo excesso do direito praticado. O que se questiona nao e o direito em si da greve, 



51 

e sim a continuidade dos servigos essenciais, com isso acaba afetando a populagao 

pelo corte abrupto do fornecimento destes servigos. 

Assim sendo, a aplicagao da lei 7783/89 a estes casos vai conter essa 

pratica e garantir nao so o exercicio do direito de greve, assim como, a continuidade 

dos servigos essenciais com funcionamento minimo capaz de suprir as 

necessidades da populagao, ate que seja editada a lei de greve dos servidores 

publicos. 

Desse modo, os objetivos propostos foram alcangados e, por fim, confirmada 

a situagao exposta e a hipotese suscitada, acerca da possibilidade da efetivagao de 

direitos fundamentals, em sede de Mandado de Injungao. Chegou-se a conclusao de 

que e possivel efetivar direito constitucional por falta de lei regulamentadora por 

forga do mandado de injungao. 
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MiUJDflBO DE IKJU^CAQ ?08-3 DJSmiTD FEDERAL 

V O T O 

0 MIWISTRO GILMftR MENSES - CBelSteil 0 HiMStSrlO 
f A o l i c c r e d s r a i , pelo ant 5© Proearadotr-Gerai da F^pOiiiioa, or, 
CIaudio Ler.os Fcnicies, apda a r r a l a r alguns (&£«&ede&t,ifia desta Coite 
mi n* J&.j/MTr Hal, Kin. Mauricio Cozr**, Flew, n a i o r l a , SV 
2 3. S. 20 02, HI n" 5S5/TO, Rfel, Kin. l i m i t Gal vies, Flea©, maidria, 
2,8,2002, e MI n* 2&/3r% Rel. Min, Celso d* well©, nmo, .-naioria, 
X5J 22 111^ 1996-J , jsanifestou-Se r.z>s aeguintas t«£ffi&a{fl&. ?8-Bl^; 

"•'<. i . . , ' t a pr^tenss© f i n a l do i ^ a t r a n t a se 
moafcra deacabida- Intp&a&lval de saz alcar.^-ado na 
via desse w r i t o iaediato presnchimenta da 
lacuna, v i s t o que colmatar e tarafa t i p l c a -do 
Pode Legislative-, consoant* juriaprudfirieia deaae 
Color.dc Pre toe I s , consolidada a p a r t i r da 
jj'ulgananto do- mandado de Injungao n," io» 
(Minis t r a Relator MQREIRA ALV2.S, julqado en-, 
a .11.1990, l>J do 2„*,lt91h que adotou a 
d*nominada 'posies© aao-concrecista' no to-canie 
ao nv&nd&dc de inju.nc.2o ( c r i sobre c a.ijsunt.n, 
Alexandre- dc Moraes, conari^figdks ds B r a s i i 
interpiGttHfa e iegdaiaecfa CDrtstitucio/ia-l. Z.ad. 
ma Paulo: Halneiros, 280-3, pp. *21 a 4??), 

fl. ̂ 4ao socorrem ao impetrada, cue tra$.s im r ŝs 
alegagees de exa.sten.cia dc pcoj-etcs dc l e i ̂ pamitando 
nas casaa legi*tatl.vas score o aesunto, eonsoante ja 
rastou decidido pox essa Cdienda Corte. Ce>n£ira-aas 

'MMH&RDO DE- INOTCAO, JtFRQS REAIS. PSR&38AF© 3 ? 

30 A1TIOD 192 DA CONSTITUICAO FEDERAL. 
Esta C-arb.Br ao j u l g a r a AD IK n* 4, *nt*nd«U, por 
ir a i o r i a de votoa, que o dispost© no s 3* do 
a£ligo 192 da Consfcitulc-la Federal n3n era auto-
a p l i e a v e l , r*xad pnr que necessita de 
rogulanerrtacSO. 
Passadcs mais de daze ar.os da prcmi.il q&giQ dfi 
Constituicas, swr. que a Congresso Naciojsal haja 

http://inju.nc.2o
http://exa.sten.cia
http://C-arb.Br
http://prcmi.il
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r aq u'i amen fc ado o r e f e r i d a d i s p o s i t i v o 
c o r : s t i t u e i o t i a i , e sends c e r t o cue a simples 
traaaitfe^aQ de pcojeLos nea-se sesitido n3o e eapaz 
•de e l i d i r a rr.ora I eg i s l a t i v.?, nan ha duv-.rfa de 
qwss esca r no easo, ocorre, 
Marsdado de injuncao d e l e r i d o em p a r t e , para que 
58 C-OTUisique ao Poder Le g i s l a t i v e : a ir.ard ess que 
se e-ncor*-ra, a tim de que adat*- as proY.idanatas 
neceaaaxiaa p a r i s u p r i r a omlsaaor deixando-se de 
t'ixar pra:?o para o supriznesite- das a a omissSo 
ccr . s t i t u c i o r : a i ei?; faoe da orient.acao £irm*da por 
esta Cores CHI 361)' (HI btA - - TP - Ral, 
Hjn. Morelra Aives - BJ£» 22.D2.Z002 - p, 03036 -
sem enfase no o r i g i n a l ) . 

3. Ocatacte, o parecer e pelo ccisheciraeftlO fern p a r t e 
do pedido para d e c l a r e r a mora togialatiw da 
C'c-Tig-es.Ho National fto t&eante a req'uianer^acso do 
ir,~.;.50 V I I do a r t l g p 37 da e o n s t i m i c a o Federal-- -
His. r a - B i i . 

ComQ S<* r.rata-5.© pedide de mandado de ir.junrao iiO 
qua! o Impetrajiite po-axuia o reconfceclmento do d i r e i t o de qreve dos 
srrvidore-s publicos c ; v i s i£P, a r t . 37, V I I ) . 

Ppel 'iiti inn rmnnta, 9 qucr.tAo da con £ armada D con s t i tuc i on a i 
do mandado da i n i u n c i G so d i r e i L o b r a a i l a i r o e a evolucae da 
in-cr p r n t a c a n quo o supremo .ribu/nal Federal iSTF) tern ccr.forido ?-
*ssa ga rant l a lund;ftm*rila..l merece aiqwsas cone i d e r a t e s , 

No ambit:a da d i r e i t o ccmpa rado, sabe j i a l i c n n a r qw#„ se 
alguns sisteJ&aa c t m s t i i u e i o n a i s , como a quale iandado pela L e i 
Kundan-^-ntal de 6©1$nr compart am dlSCXs^sao sabre a n x i s t o n e i a r oa r.ao, 
de d i r e i t o s furidarrenLaia da cara t e r s o c i a l «>oziale Gxaadtechts), e 
c e r t o que t a l controversia na"o assume maior relevo entre nds. 

o pntfar c o n s t i t u i n t e o n q l n a r a o , embora em c a p i t u l o s 
deatacades, houve par bem nor.sagrar os d i r e i t o a s o c i a l s que taabtiv. 
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vinculum o Poder Publico, por forca i . t c l i s i v * da e f i c a c i a v l a c u l a n t e 
que se e x t r a i da garanfcia p r e c i s sua 1-const • t u c i o n a l do -«andada de 
injonoao e da acao d i r e t a de ineonstiLucionalldade per oenieaao. 

As.5?naie-se que a Constituigao Federal de 5. $8 9 fCf/1%83 
afc-2-iu p t f s a i b i l idadeas para o desenva 1 v l roan t o sist. emit ice da 
c:-ci.!r.3c.lo ore j herons t i t y c i o u a i i tfade sesi a proai&icia da n^J xdade, na 
jjedida er. que a t r i b u i u p a r t i c u l a r s i g n i f i c a d o ao c o n t r o i e de 
c-op.stUnci onaiidade da ehatnada "cmisssa do l e g i s l a t o r " , o a r t . S2, 
-X*\l r da CP, pr e v i a express are nt *• a r.cr.nc5sao da mandado da injur.c^o 
sempre que a f a l t a de norma regulamentadora t o r i t a r Viiviavel © 
eKercieio dee d i r e i t o s e liberdades cons t i L lie i a n a i » e das 
p r e r o g a t i v e s ine rentes I nacionaiidade. a: soberania a a cidsdenie, 

Ao iado desse instrumento, destlnado, fundaaentalmente, a 
defer.a de direit-oa i n d i v i d u a l s contra a omisaao do ante l e g i f e r a n t e , 
IntrodUZiU o Cofta U l u l a t e , zio a r t . 103, § 2s-, um s i s tenia de cant r o l e 
a b a t r a t o da ccninsao. 

iJesse rroda, reconhenida. « procedencia era agAo d i r e t a de 
incons t i t u c i o n a l ids de cor omias&o, deve o d r g l o i a g i a i a t i v a 
c o mpet-nte ser inforrr.adc da decisao, pare as providencxas cafaiveis. 

Caao sa I r a t e de 6r«g-*c admiaistrafcivo, e l e eatara 
obrigada a ca l a u t a r a lacuna no prazo de W diae, 

Oewe-ise a d m i t i r . p o r t a n t o , que, com a ado$3a deases 
p e c i i i i a r a s mecanissmos de c o n t r a l g da omis^ao do 1 ogl s 1 ado r, criou-se 
a pcasib; JJda.de de se deaenvoivar nova modalidade de deeisaa no 
prices»c can at i t u c i ar.a 1 h r a s i l e i r o . Se se p a r t i t do p r i n c i p i o de 
que a decisao procar Ida pelo Supremo Tribunal federal. r no proceaso 

http://JJda.de


59 

- / 221 
• 

MI '.'Oa / TiT 

de aiardada ria i.njiirtQSiQ © no c o n t r o l s a b s t r a t o da amissso, rem 
co n t e l d a o b e i g a t n r i o ou mandamental para o l e g i s l a d o r e que & 
d c c i s A o que recoftheca a s u b s i s t & i e i a de us?a orr.issao p a r c i a l ccntom, 
a 1 ride que I ^ p l i c i r a m e n t D , a d e c l a r a c a o do i neonsti.r.uci CM? aHda.de oa 
rear a d r-feir 0O3dr r a de se c c r . c i u i r , arievitavelner.te, que a 
BUparacSO O'a situaG&O itiruna t i t t c i c n a 1, mesmo nesses casos, deve 
•ji;c: r e r em duaa eta pas i 2 w o i e k t , v $ r f , * h ron'l. 

Tec-Idas essas breves consideracicr,, pr..-r,r>nc.r, a an5 I i 5e 09 
j q r i s p r o d ^ n c i a d e s t s c o r t e quanta ao w r i t o f nandajrua. 

A) O H-andado do I n j u n c i o r.a j u r l s p r u c t f i n e l a do STF. 

o £upr«aio T r i b u n a l Federal, e« giteat&o de ordaei no MendadO 
on Injunc-io fl- IC'-DF CF.el. Min. M c r e i s a A l v e a ) , manifesf.ou o 
s e o u l n t e entendimento: 

'"ft X K M T A: Mandado do injunc-Hn. Guastao dfl 0Cd©lR 
sab r e sua a u t o - a p l i c a b i l i d a d e , ou nao. - Zu. l a c e dca 
textC-S da C o n s t i t u i g a o F e d e r a l r e l a t i v e s 20 mano-.d-. 
de i a iu:icac, o n»c acao nutorgada ao t i t u l a r de 
d i r e i t o * g a r a n t i a ou p r e r r o g a t i v a a que alude 0 
a r t i g o :<fi. LXXI, dos qua l a o e x e r c i c i o e s t a 
I n v l a b i l i z a d O p e i a f a l t a de norma reculamentadora, e 
ayao que V i s a a abr.BE do Poder £Udiei4.ri<S a 
doOlaracSo de i nconst i t uc i ona 1 i dade den so amisaSO 
e s l i v e r c a r a c t e r i z a d a a mora en re$0 l a n e V) t a r par 
parte do (Poder, o-r^jSO, en t i d a d e cu i u l o r i d a d e de que 
e l a depeftda, con a f i n a l i d a d e de que s e i h e de 
c i e n c i a c e s s a d e c l a r a s a o , para que adbte as 
p r o v i d e n c i a s n e c e s s a r i e s , a semelhanca db quo ocorre 
com a acao d i r e t a de i r . c c r g t i t u c i o n a l i d e . d e por 
amissao ( a r t i g o *;g}, § 2*r da Carta Magna }>, e de que 
re determiner se se t r a t a r de d i r e i t o genstifcueional 
oponlvel c o n t r a • Estado, a suspensac dos procesaos 
j u d i c i & i a ou admin*StratiVOS de que possa a d v i r para 
n impctrante danu que :Yao o e & r r c r i a se nao houvease a 
omissao i r c o n s t i t u c i o p j f l . - Assim fi x a d a a nature;:* 

http://aHda.de
http://abr.BE
http://ir.ccrgtitucionalide.de
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j u r i d i c a desse mandado r e no Siribito da 
ccmpetencia deeta c o r t e - que esta- eV/idairamfca 
d a f i r t l d a paid a r t i g o 102, I , a i i t a - e x e c u t a v s l , yua vez 
que, para scr u t i i i z a d o , JIHD depends de noraa 
j u r i d i c a q^e c regulanester i n c l u s i v e quanta so 
proeedimerito, a p i i e a v e l que ine © s,naiog*09ear.te o 
procedimcnto do mandado de segurar.eaj sua que cougar. 
Questio de ordem que se resolve na sentid© da a-ca-
apiicsbilidLade da asandado de inJitnsao r nos termos do 
veto do r e l a t o r " - [MI :i~ 107, Rel, Min, Mcteira 
Alves, DJ 2 1 , 3 . , 

Portant.o. deixou assentc o Supremo T r i b u n a l Federal que, 
oonaoanta a aya p r o p r i a na t u t eta, o nar.dado da iajuacao destinava-ae 
a g a r a n t i r os d i r e i c c s cans t i t u c i ana lasente asaeyuradca, i n c l u s i v e 
a quel a a derivados da soberar.ia popular, cmv o d i r e i t o ao 
p l e b i s c i t e , o d i r e i t o aa su£regie, a i n i c i a t i v a l e g i s l a t i v a popular 
' a r t - 1 4 . 1 e I I I ) , fcam crxno os ciispacos d i r e i t o s s o c i a l $ 
;Const!tuicau, a r t . 6 A ) , desde que a isrpetrarVLe eatiVftSSe InpedidO 
de exerce-loa am wirS-yda da omiasao do orgso l e g i f e r a n t e . 

& concap^io de o a i i s ^ o deve corp-oendnr nho s6 a charaada 
o t i s s t f e aiasoluta dc l e g i s l a d o r , i s t o e, a t o t a l aoseineia de norma*, 
corn© t.ambcn a onJi?sa"o p a r c j ^ l , na hipotese do cumpriaervt© i m p e r f e i t o 
ou i i n s a t l s i a t o r i o de dever c o ^ s t i t u e i o ^ a l de i e g i s l a f [ C I . MI n-
iQl/t>r, p.el. Min, Kor*i r* Mves, tffJ n 2 1^3, P - 11r3#)1. 

ft p a r t i r do preeeder.te Cirriado no m n- 10'?/DP, de 
r e l a t o r ! a do Kin. -Hcreira Alvcs, o STF ccr.statou que o tsandada de 
in^juacao afi^urava-ae adeqasdo a realisacao de direaLos 
c o n s t i t u r i o n a i s quo depeadiam da odic-io de r-ormas on organ! 23 ceo, 
sob pena do esvariamenco do s i g a i i i t r a d o desses d i r e i t c s . 

Todavia, O T r i b u n a l deveria i i m i t a r - a e a censtatar a 
lacoasti?/~c;one I i dade da emissac e s determinar que 0 i e g i s i a d o t 

A f t m m 
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c-ip.rr-crrirc-.5-? 33 pro-Videnci as r e q u e r i d a s . Tanto a decinao a s a r 
p r o p e r I d a no p r o c s s s o dc c o n t r o l * a h a t r a t o da cmissSo, quanto a 
dftCiBio que reconhene a i n c o n s t l C u C i o n a l i d a d e da Gffilasia no mandado 
06 inlU!lv30 telfi cax'aiet o c r i p a t d r i o c a maadarteinta 1. As riuaa acoes 
s i o d e a t i n a d a s a c f r t e r urns o-rdem j u d i c i a l d i t i g i d a a um outre- orgao 
do £&tado. 

T e r - s e - i a aqui us cxenplo caqueln acao qua Goldschmidt 
hoove per bam denoeinaz Anozdnungsklaqenzecftt (a<?a"o aaAdlaneacal} 
I GOLDS'! HX IDT, J i f e e s . ^ i v i i p r o z o s s r e c h t , 5 If.'1, p. £1; c f . Ml n" 
1&7/BF, Ftol, K i n . Mor&ira Alvea, RTJ r° 135.. p. 

Esse acao n: a aria nor. ra 1 ex i c e a s d i c a c da a CO norma t l v o por 
p a r t e do FOder P u b l i c o . 0 procesao de c o n t r o l e da oir.issao, p r e v i s t a 
no a r t . 102,, § 2*, da C o n s t i t u i g a o , e abstrato., e. ccr.soarite a sua 
propria n a t u r a z a , dave a deciaAo n e l s p r o f e r i d a s e r dotaria dc 
ericAcia xrg* anitea [Cf. M T n» 10? / C F , B e l . Min. Morel r a Alvea, RTJ 

ri- U 3 . P- 11 I-39-31 I * 

Segundo a o r i e n t a c a c do Supremo T r i b u n a l F e d e r a l , o 
o o n s t i t u l n t e pretendeu con f a r i r aos do i a i n a t i t u t o a s i g n l f i c a d o 
p r o c e s s u a l 5«me2 har.te, e assequruu a s d e c i s i e s p r o f e r i d a a n e s s e s 
p r o c e s s e s i d e n t i c e s conaeqQerjcias ) u r i d i c a a . A g a c a n t i a dn e x e r c i c i o 
de d i r e i t o s p r e v i s t a r.c a r t . s*, :,xxv:r da c o n s c i t u i c 3 o r p e r t i n e n c e 
ao mar.dadn On i n junc3.0 r n3o s e d i f e r e n c i a , f undament a lmant ft, da 
f j a r a n t i a da&tiftada a t a s n a r e f e t i v a wee norma c o n s t i t u c i o n a l 
r e f e r I d a no a r t . 123, § i'- i , da COn&titiliC&O, concerirente ao c o n t r c l e 
abatratc- da omisaao [Cf. MI n" 107-DF, P e l . Min. K o r e i r a A l v e s , XTJ 
n* 133, p. 11*38-9*). 

As decisC-es p r o f e r i d a a n e s s e s process©* dec'.a ram a mora 
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co diya.0 l e g I f g r a n t 6 em c\rnprir aevex c o n s t l t u o i o r i a l de l e g i s l a t e 
compelindp-p a edi . a r a pravideneia requerida- itesusarte, a difecenc* 
luAdaaaotal e n t r e o mandado da injunci© « a acl o d i r e t a do c o n t r o i e 
da omlssa*© c e s i d i r i a no f a t a de que, enquanto o prim a l c a deatina-se 
a p-raiecac de d i r e i t o s s u b j e t i v o s e pces-supse, por iss©, a 
c o r f i guracao dc um l a t e r ease j i r i d l c o , © processo de cOrttrole 
a b s t r a t o da oaiiasao, en-quanto processo ©bjetivo, pode ser instao.rada 
i^det»erjdentene nt© da existeeicia de ura l u t e res se j i : r i d i c o e s p e e i f i c o 
ICf. m n^ 1 0 7 - D F , Rel, Min, Moreira Alvc-s, RTJ fi»2 133, p. 1 1 : i -

0 T r i b u n a l deiXO-il essence quia de sua con-paterrci& para 
apreoiac a omis&eo do I n g i s l a d o r , na fjfl«dado de iniuncao, d c c o r r i a , 
i f uaimesite, a f a c u l d a d - de determiner a snspexs.*© das processes 
a d u i n i a t r a t i v o s oy ^tsdicie i s e de suspender determinadas medidas a-j 
ates a d a i n i s - t r a t i voa. Poder«ae*da assegurar, ass i n , ao impetxante 3 
possiOiJ, Idade de ser bemtf i c i a d o pela norma qrae vies**? a ser 
- d i t a d a . 

A e-quiparsg5o dos efeitras das dacisc-es p r o f e r i d a s no 
nandado ^e i n j u n c i n e nr. c o n t r o i e absLratu da ofr.issSo c o n f i g u r a taa 
elfiSMtnta e s s e n c i a l da coristc.uC-30 de&enVOlvida. p ^ i c t r i b u n a l . Ate 
por que a a imp lee cornet atageo de cue a decias© p r o f e r i d a nesaes 
processes tern c a r a t e r i m p o s i t i v o para o» drgaoa l e q i r e r a n t c s ~Sa 
l e g i t i m e , necessarlament*, Outraa conscqtionetas j u c i d i c a s 
consideradas p e l o ac6rd5o con© simples connectsrl© degas c a r a t e r 
c b r i g a t c r l o , L i i a cma a obrlga^ao de suspender os processes que 
t rami tarn perante autorida&es actn.ir.ist r a t i van; au t r i b u n a l s . Gssea 
efeitOS sostecte moat ram ccmpreensi v e i s em face da SupOSiClO de 
cue a d t t c i a i o pro-far Ida no c o n t r o l s a b s t r a t o da omissao, par se 
t r a t a r de um protesso obpetivo'r deve ser dntada de e f i c a c i a sig-a 
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0 T r i b u r . i l parte da i d e i a de que a c o n s t i t u i n t c 7j>ret&nd«*c 
a t r i b u i r aos processes de c o n t r o i e da omiaaaa i d e n t i c a l 
consequcncias j u r i c i c a s . I sao eata a i n d i c a r qcc r scq\;ndo aeu 
enteridlTer.it©, ta#be.-i a decisa© p r u f e r i d a no imtndado de Injuncao i 
dot a da de cfi cacia crga a-e.noa. Oessa forma, pode a T r i b u n a l 
Swndairentar a ampiiagao Cos e f e i t o s da decisa© p r o t e r i d a no mandado 
de i r . j u n c i o . 

3 O i l ea-;-3.0 du naridado de injuricao, independent entente da edivao das 
normas processuais cspec! t i car.. A. natureza j u r i d i c a semeihar.te da 
mandado de iniu-tcao e do mandado de seguranca, enquanto acoes 
d'^st i nadas a o b r i g a r os ageates p u b l i c o s a empreenderen deterrr.inadas 
p r o v i d e n c i a s , a u t o n z a v a , segundo o T r i b u n a l , que, na ausficcia de 
regras processuaia p r d p r i e a , for. sem aplicadaa aquelaa p e r t i n e n - e s ao 
mandado de sequranca |Cf. HI b- 1C~/DF, Rel. Mia. Horeira Alves, RTJ 

rt^ 133, p. 11139)I. 

Co resumoj pode-se a£irmar que: 

i ) 03 d i r e i t o s cona t i t i c l o n a I m e n t e g a r a n t i d o s apresemtiat-se 
00X5)0 d i r e i t o s a expedicao de urn a t e narmativo e nao poden s c r 
a a - i s t e i t o s atrave-s de e v e n t u a l exeeuc-ao d i r e t a pot p a r t e do 
T r i b u n a l ; a decls-io j u d i c i a l quo d e c l a r e a axiafcctncia de uma 
«nigs3© t n o o n s t i t u c i o n a l c o n s t a t a, laualmente, a mora do 
drgao ou poder l e g i f a r a n t e , o a condene a a d l t a r a norm?, 
r a q u e r t d a : 

i i ) a onissdo i n c o n e t i t u c l c i a 1 t a n t e pede e e c e r i x - s e a uma 
omissao t o t a l do l e g i s l a d o r quanto a orra omlaaao p a r c i a l ; 

Esr.a construe.*© p e r m i t i u a© Tribunal a f i r m a r a i m s d i a t a 
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i i i j a decisao p r o f c r I d a no contra!:; abstt&'tQ da omiSstO teaa 
e f i c a c i a erga omnes, e n&o t e n d i t e r e n c a £ ondamentai da 
dtociaae prolatada no mandado de i n ^ n c S c ; 

e p o s a l v e i que o Supteno T r i b u n a l Federal determine, aa 
ac3o de rrand ado de injun'-sb, a r.u.-per.sao de processes 
a d m i n i s t r a t i v e s ou j u d i c i s i a , t o * i n f c u i t o de asse^urar ao 
interesaado a p o s s i b i l i d a d e dc ser centamplada pela norma 
mais benefice. Ess a f aculdade l e g i t i m a , ignalmente r a edi«cae 
de outras medidas que vacant am a posic^o do i n p e t r a n t s ate a 
expedicAo das norma5 pela l e g i s l a d o r . 

Apds esse lead i n g case, coda v i a , esta Corte paesou a 
pcomover alteracdes s i g n i f i c a t i v a a no i n s t i t u t o do mandado de 
in i u n c a o r c c - f i l e r i / i d o - l h e p o r conaeguinte, conformagae mais ampla do 
qua a a t e e n t t o admitIda. 

No Mandado de ln'jun.c3o n- 233/D" IDJ 14.11.1591*, de 
r e l a t o r i a do M i n i s t r o Sepulveda r e r ~ e r . e e , o T r i b u n a l , p e l a p r i m e i r a 
v e r r e s t i p u l o u prase para que foase colmatada a lacuna r e l a t i v e a 
more l e g i s l a t i v e , sob pena de asaegurar ao p r e j u d i c e do a a a t i s f a c s o 
dos d i r e i t o s neg11geneiados. E x p l i c i t a a amenta do acordSo: 

^Mandado de injvncda: mora l e g i s l a t i v e na cdica© da 
l e i neceasarla ao gozo do d i r e i t o a rep-aracae 
o-nn-amioa contra a Uniao, outorgario pelo a r t - 9*, % 
~sA, ADCT: deferii3.er.tc p a r c l a i , com e s t a b e i e c i a e j i t o de 
prazo para a purgac.fi a da nor a e, ease subaista a 
lacuna, £a cul~ar.de n t i t u l a r do d i r e i r o oh~tado a 
cbt e r , em jruizdj centra a. Uniao, a antenna licru i d a de 
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1, 0 S7F admite - nao obstante a na cure 2a 
mandamsn fca i do mandado de injuncao (MI 107 - QO) -
0JU6, no pedido corat.i t u t i v o ou condena c a r l o , 
farmulado pelo impeL-ante r mas, de atendingato 

i t v e l , se content o pedido, de ateadii-a&to 
talt de deelaraga'o de inconst i t i j c i o r a l i d a d e da 

.ssa-a n©rmativar com eiftneia ao ctgSo competente 
para, qua a supra { c f , Mandadoa de Injunci© 163, 107 e 
232) . 

2- A norma conatituciosoa! irivocada [ADCT, a r t . S^ris 
3* - Mos eidadaos Que foram imped?dos do exercerv aa 
vida c i v i l , ecividade p r o f i s s l o n a l especificSi em 
decorr#iTCia das f o r t aria.? Jtaervadfaa do Mini stir io da 
A&xtmiuLica rt* ds 25 de junho de J ? ^ f e a d 

$-285-CMS sera conceo'ida reparac&O eCMOtXca, JTta 
foifS3 <?we oTlSCUser I c j de i n i c i a t i v a dc- Congresso 
iVaeionai a- a antra? fern v i g o r no praza do dbze meses a 
con t a r da prcnruJgacao da COitftittfiGfO' - venoido C 

:a p r e v i s t a , 1 eg i tiara. 4 b e n e f i e i a r i o da 
nar.dada concede r a impetrar mandado de 

injune&o, dada a e x i 3 t 6 n c l a r no caso, do um dices t o 
s u b j e t i v o c o n s t i t u c i o n a l de e x e t c i o i o oustado pela 
omisalo l e g i s l a t i v a denunciada, 
3. Se o a u j e i t c passive do d i r e i t o c o n s t i t u c i o n a l 

e a entidade e s t a t a l a qua! igua latest e ae 
ir a Bora l e g i s l a t i v e que ofesta ao sec 

e x e r c i c i o , e dado ao J u d i c i a r l o , ao d e f e r i i 3 
I n j u n cap, sorar, aos seus e£eitos xar.damer.taia 
t i p i e o s , o proviaento necessdrio a a c a n i e l a r o 
iateres5ado contra a eventualidade de A i d se u l t i m a r 
0 prosesso l e g i s l a t i v e , no prase rasoavtsl quo f i x e r , 
dc modo a f a e c l t a r - l h e , quaisto p o s a i v e i , a aatiafagao 
p r o v i r e r l a do sey d i r e i t c . 
4. Premisses« de que r e s u l t am, na especie, u 
d o f e r i m t n t o do nandsdc do injuncan para: 
aJ declarer em mora o l e g i s l a d o r com relacSo a ordea 
do l e g i s l a r rant Ida no a r t . 3", S 3*, ADCT, 
CO^yr.icando-O- SO COIigresso Nacional e a Presidencia 
da Pepublica? 
b) aK.sir.ar c p r a i o de 45 diaa, mais IS dias para a 
sancJo p r e s i d e n c i a l , a tin de quo -so u l t i m o o 
process-, l e g i s l a t i v e da l e i reel 
c) se ultrapessado o prase 
piomuigada a l e i , reeonfcecer ao impetrante a 
Saculdada dc ©bter, contra a Uniao, pela v i a 

uel sdequada, sentence t&quida de conaenagao 
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rep.1r.19ia c o n s t i t u c i o n a l devida, pal a s parkas c dar.oa 
qua se a r b i t r c n f 
431 dec "i 5 car qoe, p r a l a t a d a =» cc.ide aapao, a 
s u p e r v e n i e n c i a cie l e i "."C prn j .:d-.eara a c o i s a 
j u l g a d a 4 qua, entretar.to, ti&o impedirs 0 i n p e t r a n t e 
de o t t e r os b e n e f i c i o s da l e i p o s t e r i o r , rios pen ted 
cm que l h e f o r maia f a v o r a v a i * - IMl n- 2B2/U?, R e i . 
Mil, ." r-F 1:1 voda Fertence, D J 14 .11.15 $1 > . 

He ttandado de I c j u n c l a i l 2 2 32/HJ, da r e l a t o r i a do 
M i f . i s t r c Moteira A l v e s (DJ a T r i b u n a l reconheceu que, 
passadbs s e i s me sea »em que o Cong r e s so Na C l o n a l e d i t e s s e a l e i 
r e f e r i d a no a r t . U S , § da C o n s t i t u i g a o F e d e r a l r o requerente 
p a s s a r i a a goirar a ir.untdaue r e q j e r i d a - Const* da amenta deaae 
j u1gada: 

"Mandado c e injungao. - L e g i t i n l d e d e s t i v a da 
re que rente para impetrar mandado de inj u j i g S o por 
f a l t a de regiilamentacao do d i s p o s t o no § 7*, do 
a r t i g n 195 da C o n s t i t e i g l G F e d e r a l . Ocorrencia., TiO 
case , cm f a c e do d i s pea to no a r t i g o 59 do ADCT, de 
ftdira, por p a r t e do congresso, na regolanen,tag<9o 
daquele p r e c e l t o c o n s t i t u c i o n a l • Mandado da injungao 
cor.heci.do, em p a r t e , «, nessa p a r t e , d e f e r Ida p a r a 
d c c i a r a r - 3 c a estado dc mora em que so encontra o 
Coagreana K&eienal, a r i a i do que, no prazo do a a i a 
izesea, adote e l e as p r c v i d e n c i * # l«igi*lativa« que *• 
imp A am p a r a o cunpriJiecto da obrrgagao de l e g / i s l a r 
d e c o r r e n t e do a r t i g o 195, 5 7^, da Con*fcitliiC*«* «ob 
F**r.« de, vencid© e s s e pea*© *em que osoa ©brlgacao se 
cirnpra, p a s s a r o reguercato a gozar da ixzur.ida.de 
r o g u a r i d a . " M) n- B e l * Min. K o r n i r a A l v e s , 
DJ de 27.D3.1592) 

Ainda com a s s a mesma o r i e n t * c e o , r e g i a C r e - s e a amenta dc 
acordao p - o f e i l d o no Mandado de injungao n- 284, de r e l a t o r l a dc 
M i n i s t r o Marco ftur^lio, redator para o acordao Min1stre C e l s o de 
H e l l o (DJ 2£. -G.1992) : 
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'•t-v.nmm ns Wim;Ao - HATDRESA JSRtDICA FUNCAO 
FP.0CE5S-JAL - ADCT, ART, 8% IPORTARi AS ft£sEKVAQAS DO 
NINIST&R30 3A AfcRCfrtfiUTICAl - A QTJEST&Q STGT*Q ~ 
HORA INCOHS7IT0CI098AL SO POWER LC31S1ATIVD - EXCLCJSAG 
DA UXIAG FEDERAL DA BELAC&O PRGCESSUA:. 
1 LfcXU 71M1 DAMa PASSIVA 'AD CAUSAE' 'WRIT PEFSRTSCU 

0 -ca r a t e r essenci a 1 men t c aiardameriial da ac5.o 
i n ; _r.cionai - CORSOante t e n prDcl.-sm.ido a 
jparisprud.encia do Bupturn T r i b u n a l Federal - iropS© 
cjue se define* coffle pasaivaroente legitLmado 'ad 
causam' , ::a telacSo processusl iflStaurada. o arcao 
p u b l i c o ar. ad imp l e n t a, ea aituacao da i n e x c i a 
l n c o n a t i t u c i o n a l , ao qua] a iispu t a v e l a omisaao 
causaImente i n v i a b i l i z a d o r a do e x e r c i c i o da d i r e i t o , 
literds.de a p r e r r o g a t i v a de i n d o l e e o n a t i t u c i o i i a l . 
- Ho case, *ex v i ' dO £ 3' do a r t . $* do Ato das 
Diapoalgoes const i tyei.c-s.ais Titan s i t Or l a a, a 
in a t i V i d a d e i n c o n s t l t u c i o n t l 6 somen fee a t r i f a u i v e l ac 
Ccnqreaso Na c l o n a l , a cuj-a i f t i c i a t i v a se reservou, 
com e x c l o s i v l d a d e , 0 poder de i n s t a u r a r a process© 
i e g i s l f t t i v a , reciamado pela IMM9KI COTSStitlSCional 
t r a n s i t , a r i a . 
- AH'uns -dos mait os abuaos cometides p e l o regine de 
excecao i n s t i i u i d o no B r a s i l em 1064 tradtuziram-SBr 
dent res os v a r i e s atos de a r b i t r i o pu.ro q»e o 
c a r a c t e r i i a r a m , na concepglo e formula cao t e o r i c a de 
um aiatema c l a r a n e n t e isccr-vivente com a p r a t i c e das 
I iocfdodos pfeblinas. lase aiaLema, iortemente 
eatimulado pelo "perigoso f a s a i n i o do absolute' \tm* 
JOSEPH CDHe-LXN, 'A r d s o l o g i a da Seguranga WacicRal -
0- Poder K i l l t a r na America L a t i n a ' , p. 225, 3* ed., 
1550; t r a d . de A. Veiga r i a l t o . C i v i l i s a c a o 
R r a s i l e i r a ) , ao p r i v i l e g i a r e c u l t i v a r o s i q i l e , 
t r a n s fcrraaitdo-o em 'praxis -' governamental 
i n s t i t u o i o n a 1 izada* f r o n t a l r o n t e ofendeu a p r i n c i p i o 
deBocr&ticoj pois, COJI scant e adver t s N O R B K K T D R O B R I O , 

em i i c i o m a g i s t r a l sobre O Lema i *0 Foturo da 
^ c o c t e c i a ' r Paz e T e r r a ) , nao h.a, no a modelos 
p o l i t l e o s que eonaagram a democracis. sspaco p o s s i v s l 
rfiservAdo ao m i s t e r i o . 
Q novo estatVtO p o l i t i c o b r a r n i l e i r o - que r e j e i t a o 
poder que uculLa e nao t o l e r a o poder que se c c u l t a -
conaagrau a pubiscidade dos atoa e das a t i v i d a d e s 
e s t a t a l s como v a l o r constltuciocialmente as sequrade, 
d i s c i p i i n a n d o - n r com expreasa ressalva pace as 
s i t u a t e s de intecease p u b l i c o r e n t r e os d i r e i t o s c 
-ga r a nt i aa fundamnn t a: a.., -
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Carta Federal, ao proclamar oa d i r e i t o s e deveies 
l i v l d u a i a a eoiecivos ( a r t , 5 s } , enuaelou pr e c e i t o a 

basscoSf o«ja compreena-aa * ea sere sal £ 
c a r a c t e c i t s ^ i o da ordem democratic* eoao I M regime da 
poder v i s i v e J r OU, na l i c e c expressiva do HD&S|0, 
come 'um nodslo i d e a l do govsrno p u b l i c o em p£oiioo'. 
- 0 novo 'writ-' con sLitu-cianai, ccf'.sagx&do pelo a r t , 
5 a, LXXi, da Carta f e d e r a l , nho so desiir.a a 
const I t u i i d i r e i t o nova, new a ensejar a a Poder 
•Jvid'iciario o anomalo de&espenho da fungous normativaa 
que like &ao i n a t i t a o l o n a i f f a n t e eatranhaa. o martdado 
de injunca© jsao e a Suced&neo c o n s t i t u c i o n a l das 
iongOSS p o l l t i o o - j i s r l d i c a a a t r i b u i d a a aos drgnos 
e s t a t a i s if.adimplentes. A p r o p r i a exceptionalidade 
desse novo instrumento j u r i d l c o irnpoe ao J u d i c l & r i o o 
dr-vcr dc e s t r i t a observencia do p r i n c i p l e -
o o n s t i t u o i o n a l da d i v i s a o f u n o i c n a l do poder, 
- Recoftheeido c eat ado de mora i neonst i t u •_• io r. a i do 
Congteaso Kgclonal - unico d e s t i n e c a r l o do ccmando 
para s a t i s f a z e r , no ca*o r a prestseeo l e g i s l a t i v e 
ceclaasadia - e considerando cue, ssbora previaments 
c i e r i t i f i c a d a no Mandado de Ihjuncao n* 213, r e l , 
Min- St^OtVIGA FKKtSSCE, absteve-sc da a d i m p l i r a 
oJbrig&g&o que ike f o i coiistituclonalTOente imposts, 
toxfla-se Oxeaoindi.v e l nova cafftuni cacao 4 i n a t i t u i c s o 
parlamaatar, a s segu raeda -re aaa impetrantes, desde 
logo, a p o s s i o i l i d a o e do ajpizaremi i^edlsfcamen-e, 
aos '.ermOS do d i r e i t o comutn OU Otdln&fiO, a acao de 
reparacao de statu re ra ecaadnica i r . s t i t u i d a em sea 
favor pelo p r e c e i t o t r a n s i t 6 r i o " - ihi n v ?8<3„ p e l . 
Min- Marco A a r e l i o , Red. pax a o aeoxd&o H i n i s t r o 
tela© do H e l i e DJ de 26.Ql.1992) 

•ss cue, sen. assumir camp rem i s so com D e x e r c i c i o 
4> use t l p i c a fufHsa"© l e g i s l a t i v e , o Supremo T r i b u n a l Federal, 
afast&a-se da orientaeSo inieialsnente p e c f i l h a d a , ao que d i z 
t e s p e l t o ao mandado de i n j u g s f t o , 

Aa decs ados prater;das nos Hsndados do Injuncao n^ 
(Relators Sepfilveda ?ertence) , 232 «; Re l a t e r : Moreira Aives'l e 234 
.; Relator: Colas dc Meii-ai s i n a l i z a m yma nova compreensao do 

""13- , 

5TP mm 
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i n s t i t u t o e a ad&iss5o de ma aol*eao "normative* para a decisAo 
j u d i c i .1]. 

Assim, no casta r e l a t i v o a OmiSSao l e g i s l a t i v e quentQ a-03 
e r i t e r l o a da ifideniza^se devida aos a i u s t i a d o s { a r t . a- do ADCT}, 0 
T r i b u n a l entendeu que. es» face da amiaaao, os event 12a i s i f e t a d o s 
poderiaa d i t i g i x - a e dixetaoente ao jsiliz eonpetente q«e haveria de 
£istar o mosttante na Soma do d i r e i t o eojRjai (£f-„ r.oaae sen t i d e , M I VA 

562-DF, Eel. Min. El l e n Graeie, DJ 20.6.2-303; e MI 1*2 143-OF, R«l. 
Min, o c t a v i o G a i i o t i t i r 24.5.2D02). Em o u t r e precedence 
reievar,te, consIdasou*se que a f a l t a de l e i nao impedia que a 
entidade ber.afi cento gezaaac da imunidade CQflS t 1 t l t f i i O f t a l 
expressamesite reccr.hecida {Ct. HI r.- 57S<, Rel, Min, CeiSC de H e l l o , 
Dtf 17.12.200Z). 

As decisOes r e l e r I d a s indioam que o Supreao T r i b u n a l 
"ederal a c e i t o u a p o s a i b i l i d a d e de mta requlac-So pcovisOria p e l o 
p r o p r i a - J u d i c i a r l o , uma ©specie de sentence a c i s i v a , a a ac u t i l i z e r 
a dencmiitacao do d i r e i t o i t a l l a n o . 

B) O Mandado de Inj-uneao e o d i r e i t o do grevo na j u r i e p r u d e n o i a do 
STF. 

Na eapeeie, discute—se o d i r e i t o de greve de fiertidoreS 
p u b l i c o s c i v i s . 

tiesse p a r t i c u l a r , de^e-se o&servar -que, dlierentemente 
das r n i a t i v i r - a cftcs realizadaa quentO an don i d ; do no Mandado de 
Xnj'-inclc n~ 107/DF (DJ 2.E.1991J, nos cases em que se apreciaraai as 
p o s s i b i l i d a d e s a eondiefces para o e x e r c i c i o do d i r e i t o de grave per 
aec«/icjacea pu b l i c o a civj.a, esta Co^rt^sficoy a d s t r i t a t&o-sojiente 5 
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(fecldx&cto da e x i s t o n c i a da mora 1 c g i s - i a t i v a para a edicao de norma 
rcgr.'.adora especHica. 

Como casos e x e m p l i f i e a t i v o s deaae entendiifttnto, er.uncio 
ce seguint.or. julq.-jdo.*;: XI n"' SO/OF, 3cl . Min. Eglso de K a l l c , Piano, 
m a iona, 22,11.1326.- MI a* f,3b/m, Pel. Min, M a u r i c i d Correa, 
Fieno, m a i o r i i , PJ 23.8,2002? o Ml n* 565/70, Pel- Ml-!, Ilmar 
Ssiv&o, Pleso, y a l o t l a , CJ 2.B.2002. 

Coniorue estpcs.o, este T r i b u n a l , nas diversas 
Oportur.idadas eir. qu© se rjar.i fesreu sahre a materia, rem rnennfc*cidn 
ur.-.c siren to a necessidade de se e d i t a r a reclamada ie-gislacao. 

"Kessas oca3l0es, er.trat.amo, o M l r i i s t . o Carlos V e l i o so 
destacava a oecessidado de que, c-.m hipnrescr. como a sdns aUtOS, 5e 
apl. lcaase, pt o v i s o r i a r - e n t a , aos Servidores publico-, a lex de greve 
r e l a t i v a a^s t r aba I h adores cm g e r a l . 

Reqistre-.-se, a p r o p o s l t o , troche de sau VOtO no MI n-
11 y*M5 <P>oi- Hin„ I l m a t Galvao. DJ2.8.2QD2)i 

*As;sin., Gt. Presidcntc, p.assa a far.er a g u i i o que a 
canst i t u i o A o Ofttsrml na que e» ta^a. como "juis: 
e l a b u r a r a norma para o case neremto, a norm? que-
v i a o i l i s a r a , na tori?a do dlsposto no a r t , 5*, LXXI, 
'1- Lei MaiOt, O e x e t c i c i u dc d i r e i t o do greve do 
r e r v i c a r p u b l i c o . 

h norma para o case concrete aera a l e i de grave 
doa tcabalhadores, a Le i 7.733, de 26.6.99. £ d i z c r , 
det.ermino que soja a p l i c a d a , no case concrete, a l e i 
<jue dispCe soSre o e x e r c i c i o do d i r e i t o de greve des 
Lrabalhadnres em c e m l , que d e f i n e aa atlvidades-
e s s e nciais a que rec/ula a atendimentn das 
necessidades i - a d i a v c i s da ccmunidade, 

Hoi qu* .".a L e i 7.783 es-ia dieposto Cue e l a n3o se 
ap I l e a i a aos Servidoaes p u b l i c o s . Todavia., como devo 
f i x a r a norma par 3 o oaso concreto, pensu cue devo e 

\ 

http://er.trat.amo
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posse- est ends r aos servidores p u b l i c o s a norma l a 
e x i a t e n t e , qje dlsp&e a r e a p s i t o do d i r e i t o de 
greve." <IMI n £ 631-KS, P.ei. Min. Ilmar Galvtej DJ de 
03.08.2002) 

Ve-ae, assim, que, ofeservadaa cs parssbatros 
const i t uc lonalB qaaato a atuacao da Corte coir.© eventual l e g i s l a t o r 
p o s i t i v o . O Hi.nisfc.ro Carina Volloso catcadia acr a caso de 
detersslftat a aplioacac aos sexvidoies publicos da l e i que d i a c i p l i n a 
r«s rovimontos g r a v i s t a s no ambito do setor privado, 

/is aim como na iatoroasanto apiucao augerida polo M i n i a t r o 
v o l l o s e , c r e i o paracer Ju»t» funder uma intervertcSo mais de c i s i v e 
dcK-r.a Corte para o caso da regulamcntaoeo do d i r e i t o dc grove dos 
servidores publicos f£P, a r t . 37, V I I ) . 

Entretanta, aventa easa p o s s i b i l i d a d e per iundameataa 
diversos, os qua i s passarei a desenvolver em breve exposicoo score o 
d i r e i t o de greve r.o B r a s i l a no d i r e i t o comparado. 

C ) D I s-ei t o de grev* dot eervidoaei public©*, oa4*eie 
i o c o o s t i t a c i o n a l e a l t e r n a t i v a s de sup-Qracao. 

0 d i r e i t o do grave dos servidores publicos ten aid© 
o h j e t o de StfCeasivet d i l a t e s desd« 1991. ft EfcenU* C o n s t i t u c i o n a l n-
19/1996 r e t i r o u n c a r a t e r completer,-or da L e i rcgulamentadora, a 
•quel pas sou a denwidar, unicaafente, l e i o r d i n a r l a a e a p e c i f i c a para 
a materia. Nao obstante atbajstam as r e a l s t f t n o i a s , e bem pos s i v e l 
•que as partes esivolyidas na gueatio partem de premiasaa que 
favorecap o estado de omissao ou de m & r c i a l e g i s l a t i v e , 

A representaclo de servidores ate ve. com bcr.a olhqa a 
regu lame nr acao do tema, porque v i s a a d i s c i p i i n a r uma sear a que fcaje 

http://Hi.nisfc.ro
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esta subfr.et.ida a um zi?o de l e i da selva, os representant.es 
government*is emended cue a cegulamcntaca-o acabaria per o r i a r © 
d i r e i t o de greve dos servidores poblieos. Esses viades parcialmenrff 
coinoidentes tea COritribuido para quo as grevns tin am: t o do setv:,-
p u b l i c o re realiz&TO sem qualquer c o n t r o i e JurldiCO, denda er.sejn a 
ncgaciacnes hetetodoxas, ou a auseneias que comprnmer.fim a p r o p r i a 
prestacao do servico publico r sem qualquex base legal-

Kencionert se, a propdsitOi episbdios mais recente5 
r e l a t i v e s a pa r a i l s acao do* controladoree de voo do p a i s ; ou ainda, 
no c.ir.r. da grave dos secvidores do J u d i c i a r i o do £at*dc de -550 
Paulo r o i dos p e r i t o a on i n s t i t u t e Nacional de Sequridade Social 
iIHSSi, que fcrouxoram p r e u i s o s i t x e p a r a veis a percela s i g n i f i r a t . i vn 
da pop'.;lao5o d-pendente ceases servicos piipl-.cos, 

A nao-regu'lacao do d i r e i t o de <jreve acabou per p r o p i c i a r 
um q^adro de selvage*ia com serias conocgO^ncio-s para o Estado de 
D i r e i t o . Lstou a r^L^mbrar q j e Estado da D i r e i t o e aguele no qual 
nao o x i s t o n soberanos. 

KP!S5e quadro, na\o v e j o mais cccio j u s t i f i c a r a i n e x c i i 
l e g i s l a t i v e e a inopcrar.cia das decisSes desta Corte. 

CojRtingo das preocupacoes quanta a nao-assuncao pelo 
T r i b u n a l de an py ot a gon i SftO 1 ecjj i s la t i vo. Eatretanto, pa re ce-no que a 
tcjO-atuacao no presente memento }«i se c o n t i g u r a t i a quase como una 
especie de '*om:ssoo j u d i c i a l " . 

Assim, tanto quanta no case da a n i s t i a , essa situaefto 
pacece e x i g i r uma intervenes^ mais deciaiva desta Corte. 

i f f iizxc* 

http://subfr.et.ida
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Adorn*is, a s s e v e r o que, ap*sac da p c r s i s t f c n c i a da oaiasao 
quantd a materia, s i c r a c o r r e n t e s OS- debates l e g i s l a t i v e s sob re 05 

r e q u i s i t e s para O e R e t C i C i a da d i r e i t o de greve. 

A esse x e s p e i t c , en apendiee ao msu VOtO, e l a b o r e l 
docilrcervto c e n p a r a t i v o da £*| n± 7,?o3/1989 e 0 Lexto s u b s t i t u t i v e no 
F r o j e t o de L e i n- -1.497/2001 (que "Pispds s c o r e os termos e l i m i t e s 
uo e x e r c i c i o do d i r e i t o de jrevft p e l o s s e r v i d o r e s p u b l i c o s " ! , de 
a u t o r i a da esitao Depytada F e d e r a l R i t a Camata, para d i s c i p l i n a r o 
e x e r c i c i o OO d i r e i t o de greve dos s e r v i d o r e s p u b l i c o s dos Pc-det'eS da 
On 130, dos Esfcadn.-j, do D i s t r l t o F e d e r a l e a dos K e n i c i p i o s , p r e v i s t O 
no a r t . 37, inClSO VI2 da C o n s t i t u i c d c F e d e r a l . 

8!a oportunidade de apre sent acao dc r e f e r i do ProjetO de 
L e i / 0 R e l a t o r da materia, 0 Tep'Jtado F e d e r a l I s a i a s S l i v e s t r e r 

t o a l i r o u urns s i n t e s e g e r a l auerca dn p r o c e s s o l e g i s l a t i v e de 
a p r e c i a c a o d e s s a m a t e r i a , v e r b i s : 

*0 Pcojeto de L e i n . p 4.497, de 20014 o b j e t i v a 
d i s c i p l i n a r o e x e r c i c i o do d i r e i t o de grave dos 
s e r v i d o r e s p u b l i c o s , p r e v i a t o no a r t . 37, i n c i s e V l i , 
da C o n s t i t u i g a o F e d e r a l . 
CeftTorre relar.tdo em sua j U S t l f l c a t i v a , a pruposican 
tern por base, quando p e r t l n e n t e s , os d i s p o s i t i v o s de 
L e i n 5 7.753, 00 1969, que r e g u l a O d i r e i t o de grove 
pa t a OS t r a b f l l h a d o r e s em g e r a l , observando, pozSm, os 
aspecLos p r n p r i o s do s e r v i c e p u b l i c o , que exigem o 
e s t a b e l e c i m e n t o de d i s p o s i t i v o s e s p e c i f i c e a . 

0 a r t . 1° do p r p j e t o pre*'* que 0 d i r e i t o de greve: 
ser a s x e r c i d o p e l o s s e r vide r e s p u b l i c o s nos termos e 
l l m i i e s da l e i , competindo-lhes d e c i d l r SObte a 
ope z tun - dado de e x e r c f i - l o e SObre OS ir.t e r e ores gue 
dnv.in por male dele defender. 

0 a r t . /•=• apre sent a os c o n e e i t o s p e r t i n e n t e s a 
m a t ^ r i s j e n t r e nutros o de 6rg3o ou e n t i d a d e p e b l i c a , 
a s s i n d e f i n l d o : "orgao da admini stra»;5c d i r e t a a 

L-
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i n d i r e t e de gualguer dps Poder*? da ur.iso. dos 
Estados, do D i s c r i t e Federal e dos MuniclpioSr e suae 
rc s c o c t i v a s aufcarq-cias c fundacdea p u b l i c o s * . 

0 a r t . 3* confer* I s entld&des s i n d l e a l a a 
p r e r r o g a t i v a de convocar. na forma de sous e s t a t u t o a , 
asaembleia g e r a l para del lb-era r aobre as 
reix'ind icacoes das raspec-tivas c a t e g o r i a s 6 Subre a 
defl-igracac da grove, p-revendo ainda os procediner.toa 
cabivexs no case de ineKistSnola de entidade s i n d i o a l 
ceprc-sen.tativa dos s e r v i d o r e s . 

0 a r t , 4''' e?sl9er quando da detlaqracao da greve, a 
ecorjr.i cacao da data do seu i n i c i o pelc rr.enes com 12 
haras de- aateced&ncie. 

Os a i t s . 5" e 6* fixam os d i r e i t o s e deveres dos 
servidores g r e v i s t a s m da AdmsaistracAo Publico. 

0 a c t . T° r e i a c i o n a os servicua considerados 
essenciais, 0 
a t " , 8° d i s c i p l i n e a r e e l i s a c s o da greve nos orgios 
qae execjtem t a i s s e r v i c e s , prevewdc que, no case de 
i a a b a a r v i n c i a das garantla2 estabelecidaa pela l e i , a 
^-d^inistrac-50 podera procecisr a eo*ltratac&o de 
pessoal por tempo determinado c-u de services de 
Lerceiros. 

0 a r t * S* decermina que os d i s s de grieve seism 
cont.adus coira de e f e t i v o e x e r c i c i o , i a c l u a i v i i 
r * r u r > n r a t e r i o r d-asde que, encerrada a greve, as a ores 
nao trabaihadaa sejaa repostaa de acordo com 
cronograma esta b e l c c i d o conjuntasieate pela 
&cmlr.ist cacao e pelos s e r v i d o r e s . 

Os a r t s , 10 e 11 indloam as ooridutas considered** 
core abuso do d i r e i t o de greve, tielas inOluitido a 
teeusa a prostacao do servigos i n a d i a v e i s e a 
manucencao da greve ap6s celeb cacao de acordo ou 
d e c i s l a j u d i c i a l , hem convo as saagdes 
cor f espo'ndenta s -

0 a r t . 12 t r a t a da responsabilidade nas eaferas 
administrative, c i v i l e penal, 

Sncontcaat-ae aponaedas ao pro j e t c an i s propos lodes, 
que passarsssos a eomentar. " 

/ 
19 f ..„_ 

"K 

i f f 113 Ml 
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0 F r o j e t a de Lei ft" 5. €62, de 2201, de a u t o r i a do 
Dffputario MrtOO taacavel., busca regul amr-ntar p 
GKercicio do d i r e i - o de greve pelos -servidores c i v i S j 
CaaeftdO-O em LerffOS bSstante pc£xlmOa aos da prOjeta 
p r i no i p-a S . 

n B 6.03-2, on 2"02, f o i enviadn pela 
ir Executive com o mesro escope. B i f e r e , no 

ea t a i i t a , das anterioxes ea a1guns aspecLos, t a i s 
ccjmn.: determine a ©brig*toriedsde do manotencao dm 
perceni'jai minim de 1:0% de servidores em a t l v i d e o e . 
podeiidu o Poder Publico p u s t u l a r liir.inam.eftt 6 a 
fixac&c de perceptual superiors peeve que a %ar»eaca 
concrete da deflagragao da grave a u t o r i s a o Poder 
Publico a ingtesaar «n Juizo postulando a 

i leg alidade do ffOvimenta, i n c l u s i v e 
o incrccuE r e g i e s processusis 

e s p e c i f i e r s sobre a materia, 

0" brl 

Bernard i, tentoiat a pre sen ta d i s p o s i t i v o s aasualhantea 
aos da proposigio p r i n c i p a l , inovandc, contu.de, en 

oono! ob r i g a t o r i e d a d e dn lisstalacso dc 
negociagao, sob pena de c r l n e de 

iespc-ns-abi 1 idade da autcridade p u b l i c s responsavel, 
no prazo de dez d i a 5 apos a apreser.tacio da pauta de 
re i v i n d i c a t e s das servidores, podendo 0 ?odar 
O u d i c i i c i u f ixa£ multa d i a r i a pelo descympriner.tu 
deaaa e-for\g»g.aaj previsfto da i i u f t i i - u i c $ 9 da \m Comix6 
da ifegoeiacao, no amblto dos Soderes Executive, 
l e g s a l a t i v o a j - u d i c i a r i e , cm cada as-fere p o l i t i c o 

in 1st r a t i va; e autorlzacao para que uma CoenissSo 
io a Arbitrages!,, composta por 

socledade c i v i l , , poeaa a c x i l l a r na 
Obtanc&O de uma aolugSo para a c d a l l i t o , pocendo, por 
cense nso e n t r e as p a r t e s , arbifcrar as Cla&sulas 
ap j; c avei s a auba&• 

0 P r o j e t o de t e i a H 6.669, de 2 005, da Seputarfa 
Elcione Barbalho, t a l coao os denials, Kstabelece 
d i r e i ~ c s a ohrigagSes para os servidorcr. g r e v i s t a s e 
para a Administrac^o, cabendo destacar, a n t r a seus 
aspectos p a r t i c u l a t e s , a p o s s i b i l i d a d e do caepcjaigia 
dos con f l i t os por ae i o de arbitregem, c-aber.do i s 
partes, em eomum acordo, a- eseolha do o r b i t e d . 0 
p r c j r r t o tanbtsa ae d i s t i n g u e cm re! 

*0 
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aplicac&c de sua a n o n a s , que ae dest i nam aos 
servidores da adnin-istracao pfeblica f e d e r a l , 

0 PrOjefcO de Lei n° €.775, de 2002, oriundo da 
CamiasAo do Legislac&o ta r t i c i p a t i ve * be sea 
regid amen t a r a d i r e i t o c o n s t i t u c i o m a l d@ greve das 
servidores publicos CiVis Com algamas diapOsicSea 
semelhantea as da propoaicao p r i n c i p a l , , cabendo 
destacar, entra as d i a p o a i t i v o s p e r t i e u l a r e s - que 
apresenta r os segulutes? previsao de que a J u s t i c e do 
Trabalho, por i n i c i a t i v a de quaicuer das partea ou do 
M i n i a t a r i a Publico do Trabalho, dec Ida aobre a 
prooediliycia das s:ei v l nd icagoes dos s e r v i d o r e s ; e 
c b r i g a t c r l e d a d e de eo-JisticuictOr /to Aabita de eada 
Poder, ftaS t r # S esferaa de governO, de uma comisaio 
permanente de assuntos a i n d i c a i s e associative:?, com 
a f i o a l l d a d e da i n t c r m e d i a r as relacOes antra as 
entidados a i n d i c a i s e a Adeinistragao P u b l i c s . 

D ProjetC- de L e i »•* 1,350, de 2003, do DeputadG 
Eduardo Paea, pretende d i s c i p l i n a r a materia na 

•% amblto da adMntstracSo pObllca f e d e r a l , 
Al&a de dispeaicoea s i m i l a r ea as da ptopea ieJo 
p r i n c i p a l e das demaia spensadas, o p r o j e t c 
estabelece que, f r o t n d a a negocisca'o, e facwltada a 
ceesaclo o o l e t i v a do t r a b a l h o , e que o J u d i e i a r i o , 
por i n i c i a t i v a de gjuaiquet das p a r t e s ou do 
M i i i i S t e r l O P i b l i c o Federal, d e c i d i r i Sabre a 
p t o c e d i n c i a , t o t a l ou p a r c i a l , das r e i v i n d i c a c o e s . 

Ho prazo regimental, f o r am apreseatadas t r f i s emendaa 
ao PL n's 4.497/0], pelo fleputado iTranciaco Hodrigues, 
com os segointes o b j e t i v o s ; a crescent a r as a t i v i d a d e s 
considered** essenciais O S servigos que visam 
p o a s i b i l i t a r o atendimento d i r e r o das a t r i i w i i c o e s 
l e g a i s das Fercas Armadas? a t r i b u i r ooir^etencia a 
JuStiCS do Trabalho pair a d e c i d i r subre a proCedencia 
daS re i v i n d i c a t e s dos servidores g r c v i a t a s r a 
p e r m i t i r a ftdministracSo a cdbranca j u d i c i a l de 
indenizacSo por p-tejuizoa derivades do abuso do 
d i r e i t o de gr«¥e, auotlvado por d e c i s i o de entidade 
s i n d i c a l " . 

Segundo i»fotmag5es obtidas na patina o f i e i a l da Ca-mara dos 
Ceputadcs (www. carta r a - gov. be I , p PrejetO de Lei n~ 4.497/200! 



77 

ancontra-se na r-Sesa ftiretora da Camara dos Depotados, na pendtacis 
de apreciaeao de pedido de desarquivamento da pcopealgae formulado 
pelo Presidents da coaissfto de L e g i s l a t e P a r t i c i p a t i v e , o Depiutado 
Federal Sduaedo Ajic-ei», en 13 de marge de 2007. 

Nesse contexto, e da ae e o n e l u i r que nao ae pode 
conaidarar aimpiessrentc que a satisfagJio do e x e r c i c i o do d i r e i t o de 
grove pelos s e r v i d o r e s p u b l i c o s s i v i s cSeve f i c a r suferaetide absolute 
e excluaivamente a ^julzo de oportunidade e conveniSncia do Poder 
L e g i s l a t i v e .. 

EstanOa d i a n t e de ima s i t u a c i a j u r i d i n e que, dSsde a 
p r e n y l gacso da Carta f e d e r a l de 1£88 (ou 8-ejs, ha mai a de 18 anosJ -
reesanesce sea qualquer alteragSo. l a t o b, mesmo com as modlficagdes 
implementadas pela Emenda n- 19/1598 guar, to A eaigfincia de l e i 
o r d i n a r l a e s p e c i f i c a , o d i r e i t o de grave -dos s e r v i d o r e s p u b l i c o s 
aiada nao recebets o t r a t a a e n t o l e g i s l a t i v e mlnlmawente s a t i a f a t o r i o 
para g a r a n t i r o e x e r c i c i o dessa p r e r r o g a t i v a <pi consonar.nia com 
iw-p^rativos C c n s t i t u c i o n a i a , 

For essa razao, nao estou a defender aq-ai a assuncao do 
papel de l e g i s l a d o r p o s i t i v e pelo Supremo T r i b u n a l f e d e r a l . 

Pelo C O O t c i r i o , e n f a t i r o t a o - s a n e n t e q u e r t e n d o em v i s t a 
As iaipcriOaaa b a l i i a s const i t u c i onei3 que demandam a concrnt izac-io 
do d i r e i t o de grave a fcodos os teabalhadores, este T r i b u n a l tiao pode 
ae abater; de reooniieeea que, a a aim coao ae estabelece o c o n t r o i e 
J u d i c i a l sobre a a t i v i d a d e do l e g i s l a d o r , e p o s s i v e l atoar ta»be» 
nos eaaos de i n a d v l d a d e on ocniaaAo do L e g i s l a t i v e . 

f t F M.K3 
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Uma boa siftfceae dessa questao no d i r e i t o campaaado 6 
t r a j i d a por R^ii ($adeiTOS3 

'*i^ualquer r e f e r e a c i a ao D i r e i t o Cosrparado neste 
dominie nao pode perder de v i s t a que as d i f a r e n t e s 
cencepcoea defendidaa, mesmo quando apreseistadas cocao 
solugao para um problem* tdanfcifieado sob a mosma 
nomen i u r i s , tSm r por vases, subjacentes d i f s r e n t e a 
modes da d e l i m i t a c a o do p r o p r i o fenomeno em 
a p r a c i a c l o . Seja coma for,- f e i t a a adverte-neiaj e 
p o s s i v e l v e r i f i c a r que os d i r e i t o s i t a l i a n o , alemio e 
s u s t r i a c o apresentau t r e s modos d i f e rentes do 
soiuc l o n a r o probleua das aancles ap-licdveis As i e i s 
que -conferem d i r e i t o s em v i o l a c l o do p r i n c i p i o da 
iguaIdade. As aapsc i f i e idadea nao reaidem, 
propriamente, na resposta i qpestSo da 
adm i a a l b i l i d a d e , com carActer Ma i s OU mefiOS 
axcepcior.ai r das decisoes s o d i f i c a t i vas, p a i s , em 
qpialqwer dos paises, RJ& ss e x c l u i lirninarmente uma 
t a l solucso. 0 mesmo se pass a, a l l A s , am Sspanha* cm 
Franga e nos Est ados Unidos. As d i v o r g e n c i a s situam-
se a o u t r o n i v e l , 

[£iclar»ct ftui H»da£rOB que] A difetrenca e n t r e a 
IJcJo til&mS e o ensinamsnto j f c a l i a n o prende-se, ar.tes 
de mais, com a d e l i m i t acao dos casos em -que s t o 
c O r - 5 t i t u c i o n a l m e n t e admiSSlveiS as deciadea 
:ocdj f i c a t i v a s , Na vordade, a j f e de o 
Sundesver fasaixflps^ari eft t, ao eont r a t i o da c o r t e 
Cosr.it uziooale^ r e j e i t a r deeiadeS modi £iCat i vSS 
quando a discriminagllo r e a u l t a do sil£ncio da l e i , o 
T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l i t a l i a n o admits mais 
facilraente do que o T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l Federal 
aiemie a e s i a t f t n e i a de vaioaes const i t ttotonais que 
postuiem a modlEicaclo da l e i . ftesmo um ftutcr, como 
VE2I0 CMSMULLI, cue Rio se eansa de s u b l i a f t a r qm a 
l e g i s l a c a o p o a i t i v a c r i a d a pela Corte C o s t i cur ion-ale 
e uma i e g i s l a f i a a rime abbliqate [ i a t o A, trafca~*«-
da atividada l e g i s l a t i v e vieerulada ao poder da 
rnnfoTnaqto liadtado pelo glia»ento oonetxtuolonai 
eitabeleoido para a mat-axial, alude aO Corttraste 
eaitre a soiug&o I t a l i a n s a a solugao ale-pa: n 
flti/rdes werfa saaagsg-erlcJrt alamao, pa r a n t s uma v i o l a c a o 
do p r i n c i p i o da igualdade r e s u l t a n t e de um tratar-ento 
de favor conoedido apeaa-s a algumes da a pessoas que 
s# encontram ni» piano essenclalmente i g u a l , iaftca 
geraLnente mid da s i r p l a s d^cla ra£.fcq- rie 

23 
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l a c o m p a t i b i l i d a d e , pots eiitende que o poder. 
l e g i s l a t i v e dispoe de vac l a s p o s S i b i l l d a & e s da 
eliminagiSo do v i c i o c r e n t r e -outras opefies, tar.to 
pode estender a norma de favor aos ate a i excluSdos, 
como sevoa;&-la para todosj pelo c o n t r a r i o , em 
s i t u a t e s deste geneto, a Corte I t a l i a n s adopta ma 
sentenca maisipvlativa* aaulando a diapoaicAo aeiJa 
p a r t e In cui Cain.da que taplicitamentel esc J &gfe do 
b e n e f i c i c i a c a t s g a t i a p r a t e r i d a , eatenden&o assim o 
tretamento mais f a v o r a v e i " - [HEEEIBDSj Rui. A 
PecisSo de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e , p. 

A p r e p d s i t o do papei das Cortes C o n s t i t u e i o n a i a , anota 
Bui fetedeiros: 

*A a t r i f e o i o l o de uma funcan p o s i t i v e ao j u i a 
c o n s t i t u t i o n a l baraoniza-se, desde logo, com a 
tendencia hodierna para a acentitacao da istportancia e 
da c r i a t i v i d a d e -da func&o j u r i s d i c i o n a l : as deeisSea 
m o d i f l o a t i v a s integram-se, eoerentemente* no 
movimento de v a l o r izacslo do nsoaeato j u r i s p r u d e n o i a l 
do d i r e i t o . 

Q alarganento doa pode res norrsativos do T r i b u n a l 
C o n s t i t u c i o a a l c o n s t i t u i , out r e s aim, usna respssta a 
c r i s e das i n s t i t n i g o e s democratleas, 

E n f i s , e este t e r c e i r o aspecto e p a r t i c u l a men t e 
import ante, a r e i vir.dicagio de um papel p o s i t i v o p a r a 
o T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l & um c o r o l i r i o da f a l f i n c i a 
do Eatado L i b e r a l . Se na epoca l i b e r a l bastava cassar 
a l e i , no periodo do Estado S o c i a l , em que se 
recon'ttece que a p r o p r i a omissSo de medidas soberanaa 
poda per cm causa o ordenarsento c o n s t i t u c i o n a l , 
torna-se aeceaaario a ifitervengso- a c t i v a do T r i b u n a l 
Constitucional> £rectivanenter enquanto para e i i m i n a r 
um l i m i t e normative (v.g. urns p r e i b l c a o ou im onus} e 
restabeleOer plenamefite una l i b e r d a d e , basta 
i n v a l i d a r a norma em causa, o mesmo nao se poda d i s e r 
quando se t r a t a de a f a s t a i uma o a i s s l o l e g i s l a t i v e 
i n c o n s t i t a c i o o a l . Neste segiuuta case, se a c q u i t o 
sOdelo c l a s s i c o de j u s t i g a c o n s t i t u c i o n a l , a 
capacidade de intervencao do j»ia das l e i s sera mwito 
redurlda. Orgs, por i s s o , c r i a r um siatema de | y a t i $ a 
c o n s t i t u c i o n a l adequado ao mOdernO Estado S o c i a l , 
tiumi pa I r a n : « a conf igorecao a c t u a l das 
coEistituicoea nao permite__ qualquer v e l a i d e d * aos 

2 4 C - — , 
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t r i b u n a l s c o n s t i t u t i o n a l s am a c t w r a n de forma 
meramenta negative, antes llsea exige oma. es 
act!'/Idade que n u i t a s v e i e s se pcde c O n f u n d i r 
i n d i r i s z Q p o l i t i c o na e f a c t i v e coneretizacao a 
desenvolvimeiito do programa c o n s t i t u c i o n a l , Dai o 
xalbango de todas as teses qua pretendlam ttxzum&s os 
t r i b u n a l s c o n s t i t u c i c a a i a txxma a t i t u d e mereaiesite 
contemplative p e r a n t * as t a r e fas const i t u c i o n a is» c 
o ©sbatiaiento, c i a r o em I t a l i a , dos U n i t e s a 
adai a s i b l l idade de declares modi f i cat i v a s " 
CMEOEIROSj A u i . A deciaJo de i n C O n S t i t f c i o r J a i i d a d e , 

Eeclarece ainda Rul Medeiros; 

"As consideracoes a n t e r l o r e s apo-ntam no seistido da 

iaao j%&a s i g n i f i c a que n3o pc-ssa haver ex< 
EfectivamentSr enbora part© da d o u t r i n a admita que as 
dec!sees modi£1cativaa sac p r e f a r i d a a no e x e r c i c i o d i 
um peder d i s e r i c l o n a r i o do T r i b u n a l C o n s t i t u t i o n a l e 
se contents em p e d i r aos j u i z e a c o n s t i t u c i c n a i s que 
uses* a sua libecdade do escelha com parcimania, 
Baaaroaoi a u t o r a a oaf or 9 am- s* por a r b i i n h a r qua nao 
a s t a **a cauaa o a a a r c i c i o da u a i furtgao 
*afeataii«lal»ent# e s i a f c i v a wt nihil, v«uri£leando-s© 
t i o - a a m n t * a w c t r a o i o d« -« q u i d i curie j * p*r*s#at# -
da mo do coganta a v i n c r a l a t i v o p a r a O pr-dprio 
l a g i a l a d o r - ao IJI i T l | — e i i | l 11 Nest a pe r s p e c t i v e , o 
b r g i o de c o n t r o l s r ao modi£icar a l e i r n3o actus como 
se fosse l e g i s l a d o r , j a que « n l o poasui aqueie gtau 
d© llbe r d a d e de opg&O para d e f i n i r o escopo l e g a l q-ae 
e. a t r i b u t o do logir.lador». « 0 q u i d i a r i a adiectun, 
ainda: que nao e x p l i c i t a d o formalmente na dtsposicso 
ou no t e x t o *verba J e y i s l , e s t i i j a presente, 9 i n 
mcdo cbblig iante r fto p r o p r i a si*fcema». 

[D»*taca ftui K * d * i r o * qua»| Dels e r i t e r i o s s3o 
normalinento t r a z i d o a A colagAo para fundamental eSte 
entendimentai o e r i t e r i o da vontade h i p o t f e t i c a do 
l e g i s l a d o r e o c r i t a z L o da sologao 
Constitucionalmente o b r i g a t d f i s * 0 campo de s p l i e a i 

p e r s p e c t i v a r aos dondnlos em -que a l i b e r d a d e de 
oonformacio do l e g i s l a d o r ae reduz quase ao zero ou 
em quo se poda t f i c M t f que o l e g i s l a d o r , case t i v e s s e 
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pro v i s t a a. i pcoaat i t u c l analidade,, t e r i a a l a c f ado a 
3 mblto de aplicagao da l e i . t cerfco que msmerosos 
aiatorea se sooorrem ainda de ua p r l l t e i p i a g e r a l de 
tratamento mais fsvcc&vel, Mas* uma vez cjue um t a l 

c o n a t i t t i e i o n a i a no p r i n c i p l e do Estado S o c i a l , 
»o p r i n c i p i o da i-gua Idade, na p r o i b i g & o de rotrocesso 
sod-pi;-, o apelo ao p r i n c i p l e g e r a l de t r e t a m n t o 
mala f a v o r a v e l c o n s t i t u i so fundo IMA simples 
modalidade do segundo c r i t e r i a r e f e r i d o " - IMEDEIROS, 

feo de I n c o n s t i t u c i o n a l i d a d e , pr SOU. 

, Rui Medeiros asSevera que: 

*• £ frequerite a aceltaeao das ueeisoes m e d i f i c a t l v a s 
noa casos em que o T r i b u n a l coupleta um regime 
basicamente escolhido p e l o l e g i s l a d o r e de um aa?dn 
que en p r i n c i p i o o l e g i s l a d o r nao desdenbaria. Dis-
se, para a e f e i t o , que n i c h&t a l , substituicJIO da 

OU da cpcao do l e g i s l a d o r por outras 
La Luente d 

A admi s a i b i l i d a d e das deciaoea n o d i f l o a t i v a a 
iupoe-se segundo o u t r o c r i t & r i o , quando a aiodisieagdo 
da l e i operads pelo T r i b u n a l C o n s t i t u c i o n a l incorpora. 
unioacente uaa «ao!ucaa c o n s t i t u c i o n a l m e n t e 
©brigat6ria», pois nestes casos, a T r i b u n a l 
C o n s t i t u c i o n a l nfio exerce mani festarwtnte w* fungAo 
s u b s t a n d almente CEiativa ex nihil." IKEDSIBOS, Rui, 
A Decisao de moonstitucio-naiidade, c i t . , p. 505,), 

no quo concexne a acextagaa das 
i i t i v a s on m o d i f l e a t i v a s , esclarece R>ui Medeiros que e l a s s l o im 
; r a l aceiLas quando integram cu completam um regime previametite 
lot-ado pelo l e g i s l a d o r ou ainda. quando a solucJo adotada p e l o 

Jra *aolug£d const! tucionalaiente o b r i g a i o r i a * " 
:>S, Rui, A I 1ocis4o do la consti e »ci one I idade, c i t . , p. &Q4l. 

STF 1UM 
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h d i s c i p l i r a a do d i r e i t o de greve para os trabalhadores em 
ge r a l no que concerns i s deftominadas "atlvidades essenciais" e 
especi ficamente dslin^ada nos a r t s , 3§ a i t da &ei n^ 

Q a r t i g o dBase, diploma n a c n a t i v a diapfie que o 
s i n d i c a t o ou eossssio ds negociagao dsvs manter um ndmsro de 
empregados am a t i v i d a d e para que aeja f a r a M i d a a ffianutencao dos 
aervices que, sc paraliaadoa, pod** aca r r e t a r p r e j u i z o i r r s p a r a v e l . 
Fare isso, deve haver aeordo e n t r e o s i n d i c a t o ou comisslo de 
negociagao e a entidade p a t r e n a l ou a emprEgadoC^ Se nSo r e che-gat a 
esse aeordo, o empregadot pode contra t a r d i r e t essence esses services, 
enquarito a greve ddtatw 

O a r t i g o 10 da Lei Geral de 5reve r por sua ves, eletwa 
a t l v i d a d e s a services que devest set conslderados como essenciais, 
v e r b i s : 

W I - trataaenta e abasteciisento de 4g.ua,- producfiQ a 
d i s t r i b u i c a o de energia e l e t r i c e , gas e c o m b u s t i v e i s ; 
I I - as s i s t f t n c i a medics e h o s p i t a l e r ; 
I I I - d i s t r i b u t e e s e cowereialtzacao de reedieafiLentos e 
aiiment osi 
IV - f u n e r i r l C s , 
V - transporte coletiv©/ 
VI - captseSc e tratartsnco de esgoto e l i x o j 
VI3 - eel ecaasun i eagdes i 
v i i i - guards, uso e c o n t r o i e de substancias t a d i o a t i v a s , 
equipaMantos e materials nucleares; 
IX - pco-esaamejito de dados ligadoa a servigos eesenoiaisI 
x - c o n t r o i e df trafego aereo; 
X I conpensacao bancaria", 

0 a r t i g o 11 da r e f e r i d a Lei daspfle sobrc & 
obrigatoriedade de se g a r a n t i r , durante a greve, os servigos 
indispensaveis SO atendimeato das neCessidadea i n a d i a v e i s da 
comanidade. Tal obrigagAo se d i r i g e t a n t o aos a i n d i c a t e s qua&to a©B 
enpregador.es e trabalhadores,. 0 parSgraJs^- unioo desss a r t i g o 

2? / 

http://4g.ua,-
http://enpregador.es


83 

MI 70S / DP 

e a t l f K i l a o e o f i c e i t o da Sxpressao "ne^eaaldaties i n a d i i v e i a " caao 
"aquglas que, nao a t * n d i d s s r eoioquere e» p a r i g o iminente a 
sob-rev ive.noia, a aa&de ou a seguranga da populagJo". 

0 a r t i g o 12 da L e i n- 7. ? 63,''198 3, por sua vez, dlapse 
que, t r u s t r a d a a o b r i g a c i o p r e v i s t a no a r t i g o a n t e r i o r , cab® ac 
fader f t i b l i c o assegurar a prestagao dos servigos indispesisaveis. 

No caan de aplicagao deaaa i s g i s l a p l o g e r a l ao case 
e s p e c i t i c o do d i r e i t o de greve doa servidores p u b l i c o s , antes de 
tudo, a£igura-se ineg&vel o c e m f i i t o e x i s t e n t e e n t r e as n©cessidad<cs 
Plrdmas de l e g i s l a g a o para o e x e r c i c i o do d i r e i t o de greve dos 
servidores publicos (CFt. a r t . 9a, caput c/c a r t . 37, V I i > , de um 
I ado, a o d i r e i t o a s e r v i c e s publicos adequacies e prestados de forma 
•continue f€F, a r t . Sl-J, de omczo. Evident esieiste, n-3o se cuterga 
ao l e g i s l a d o r qualquer poder d i s c r i c i o M r i o quanta- a. edicAo ou nao 
da l e i d i s c i p i i n a d o r a do d i r e i t o de greve. D l e g i s l a d o r podera 
adotar um modeio reals ou menos r i q i d o , mais on menos r e s t r i t l v o do 
d i r e i t o de grave nO amblto do servigo p u b l i c o , mas nSo podera rieixar 
de recenhecer o d i r e i t o previamenta d e f i n i d o na C o n s t i t u i c a o . 

Identifioa-ae.. p o i s , aqui a necesaidade de uma so lug-So 
o b r i g a x d r i a da perspectiva c o n s t i t u c i o n a l , , uma v e i qu>e ao l e g i s l a d o r 
n3o e dado escoifter se concede ou n l o o d i r e i t o de grave, pode ta"o~ 
semence diajpOt SObre a adequada configuracao da sua d i s c i p i i n a . 

A p a r t i r da experiencia do d i r e i t o alemlo sobre a 
deciaragSa de i n e o n s t i t u c i c n a l i d a d e se* pronuncia da nylid a d e , tendo 
em v i s t a especially* nte as omlssdea l e g i s l a t i v e s p a r c l a i s , e das 
SenteagaS S d i t i v a s no d i r e i t o i t a l i a n o , deno>ta-se que se est£, no 

3 T F 11] HI 



caso do d i r e i t o de greve- dos servidores, d i a n t e de hipotese em que 
a oaiissio c o n s t i t u c i o n a l reclana ma sclogao d i f e r e n c i a d a . 

Da resto* uma sistemica conduia omisslva do l e g i s l a t i v e 
pode e deve set submatida a. apreciacao do Judicial?!© (e per e l e d«v« 
ser cen.su rada) de forma a g a r a n t i r , minimamente, d i r e i t o s 
c o n s t i t u c i o n a l s reconhecldos |CF, a r t . XXXV]. Trata-se de uma 
g a r a n t i n de proteose j u d i c i a l #-fetiva que oAo pede ser neqliqenciada 
na v i v e n c i a democrat i c a de tm. Estado de D i r e i t o ?|CF, a r t . l-\. 

£*sa considetscao teas repercussoaa acerca do papel 
i n s t l t u c i o n a l a ser deaefflpenhado por esta Corte no process© de 
f i s c a l i sagSo de const i tuc iona 1 idade das ©misabea l e g i s l a t i v a s . A 
ease r e s p e l t o , Joaquin Brage Caea.£aeto esclarece as d i f i c u i d a d e s 
nOPRfltivas que ao impoem para a realizsc-ao de d i r e i t o s fundamentals 
e propoe uma superacao da formulagao kelaeAiana segundo a qua! a 
f u n c i o da Corte C o n s t i t u c i o n a l deveria se l l a ! t a r a de um 
^ l e g i s l a d o r negativo*. Segundo Camazano: 

*La r a i r esencialner.te pragm&tica de est as 
modaiidsdes a t i p i c e s de ssntencias de l a 
cons t l t u c i o a a l i d a d haee auponer que su uso es 
pfacticamente i n e v i t a b l e , , eon una n o t t i dencminacion 
y con unas it o t r a s particularidade®, por GuslqH&er 
organ© de l a c o n s t i t u c i o n a l i d a d consolidado que goce 

La |urisdiecl&n„ en especial s i no 
l a lmexste por 1 a 

ma)£stuaaa.j pero hoy amplianante superada, concepcidn 
de Kelsen del fC ccmo una suerte de 1 l e g i s l a d o r 
negative', Si alguna v e i i o s t r i b u n a i e s 
c o n s t i t u c i o n a l e a xeeron lecpisladores ne-gativos, sea 
com© sea, hoy ea obvie que ya no i o son; y j u s t amenta 
o l r i c e 'arsenal' seeitenciador de que disponen para 
f l & c a i i z a r l a COnStitucionalidad de l a Ley, s i s a l i i 
d e l planteamiento demaaiado simple 
' const i t u c i one I i dad/iix^on st i t u c i o n a l i d a d * , es un 

. i i e i a , _flue viene a. poner de 
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r e l i e v e hast a que pun to e s a s i . Y e s que, coco 
Fetnaader Segada desfcaea, ' l a p r a x i s dc l a s 
t r i b u n a i e s const i t u c i o n a l e s no ha hech© s i n e avaazar 
en e s t a d l r e c c i c - n ' de l a superaeion de l a i d e a de I D S 
Aianc-9 cow© i e - g i s l a d c z e s n e g a t i v e s , ' c e r t i f i c a n . d e 
l a s l ] l a qu i e b r a d el r o d n i o k n l s e n i a n o d e l l e g i s l a d o r 
n e g a t i v e . " [cftMAZWH>r Joaquin Srage, I r . c e r p r e t a c i o n 
C o n s t i t u c i o n a l , d e c l a r a c i o n e s da inconat.it u c i u n a l i d a d 
y a r s e n a l s e n t e n c i a d o r (on auCinto i n v e n t a r i o de 
aigUnas s e n t e n c i a s " a t i p i c a " ! ] 

Sobre a n e c e s s i d a d e de d e c i a S e s adequadas paca e s s e 
estado de i n c o a s t i t u c i o n a l i d a d c c m i s s i v a , afiguraaj-s© p a r t i n e c t nos 
as I i g o e s da August© Martin de l a Vega na s e g u i n t e paasaqer*. de sua 

"Par t i a n d o de que cada siste m a de ^ u s t i c i a 
c o n s t i t u c i o n a l t i e n d e a c o n f i g u r a t s e coco u:t •c.odele-
pa i t i c u l a r en funCiOrt de sua r e l a c l o n e s con e l 
crdenaaier-ta c o n s t i t u c i o n a l en e l que opera, as 
d i f i c i l entender l a p r o i i f e r a c i o n de l a s s e n t e n c i a s 
nranipulativds s i n ter.er e:i Clients l a con b i n a c i c r . de 
t e e s l a c t a t e s detem.inantes en a l caso i t a l i a n o : l a 
c x i s c e r . c i e de use C o n s t i t u i c i 6 n con una f u e r t e carqa 
programatica y 'avocada' a on d e s a r r o l l o prosresi%<o, 
l a c o n t i n u i d a d b a s i c s de un o r den amie nt o l e g a l con 
l u e r t e s resqUiCiOS no Sdlo p r o t o l i b e r a l e s ain-o 
i n c l u s o a u t o r i t a r i o s , y l a sirm-ltanea i n a f i c a c i a d e l 
P a r i a r e a t a para dar una r e s p e s t a en e l tl e i r p o 
s o c i s i m a n t e requerido tan to a l a s desar.das de 
-i:-t.:aeiOa de l a c o n s t i t u i c i O n , como a l a n e c e s a r i a 
a d a c c a c i o n d e l p r e e x i s t e n t e ordenamiento l e g a l a l 
or den c o n s t i t u c i o n a l . ' I.LA VEGA, Augusta M a r t i n . La 
s e a t e n c i a c o n s c i t u c i a n a 1 BB Italia, p. 225-Z'30) 

A meu v e r , r a i s condicioaamentos p o l i t i c o - i a s t i t u c i o n a i s 
peneltem u*a aprofcimaca© ao caso b r a s i i e i r - o da omissao l e q i s l a t i v o 
quanto ao d i r e i t o de greve do= a e r v i d o r e a publlCOS. 

30 
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o que se propSe, portanto, e m i?.ydan?a de perspective 
quant© -as p e s s i b l i i d a d e a j u r i s d i c i o n a i a de c o n t r o i e de 
COftSti tUCionaiidade das oadssoes l e g i s l a t i v a s . 

t cefvo. IgualBiente, qpe a soiuc-Io a l v i t r a d a por es=a 
posigao X J I O deabarda do o r i t u r i o da vontade hipdfcotica do 
l e g i s l a d o r , uj?a vez que se cuida de a&ocar, provisorlaiiser.te, para o 
a,WJ0itO da greve na s e r v i c e p u b l i c o , as regras a p l i c & v e i s bs graves 
no ,533hito privado. 

Em si a r e s e , conaiderada a coiiaaSo legis.la.tiva alegada s&a 
especie, voto, pro 1 imlnannente, pelo coriheeiaezico do Mandado de 

Ko me r i t o , acol ho a precensao cSo-sorrerjte no s e n t i d o de 
que se a p l i q u e a Lei ft? 7.733/1589 enquanto a o a l s a l o n3o f o r 
devJoamente regtilamentada par l e i especifiica para os servidores 
p'ibl i c o s . 

Hesse p a r t i c u l a r , res s a l t o ainda gas, err* rasao dos 
ii r p e x a t i v o s da continuidade dos services p u b l i c o s , n3o esteu a 
afastax que, de acer&e com m peculiaridadea de cada caso concrete a 
mediants selicib&gJUi drg&o competent*, seja f a c u l t s d o ao j y i z o 
competent© impor a observ&ncia a regime de $reve maia severe em 
raz-Ho de t r a c a r - s e de servicos ou a t i v i d a d e s e s s e n c i a i s " , nos 
teraos dos j a mencionados e r r s , 3* a 11 da l e i # ?„?83/1.9£9< 

Creio que essa complemeticac^o na p a r t e d i s p o s i t i v a de meu 
v o t o e indispeaaftvel parque, na 'Hobs do r a c l o c i n i o deserivolvido, 
E S O s e pode d e i x a r da c o g i t a r dos r l s c o s decorr-eates das 
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s e r v i c o s pufolzcos 
c a r a c t c r i s t i c a s a i "sar-vaeos ou a t i v . 

i n a dispensada 
dates "f issfi iLciais ' 

"sto e, ne&ffio provisorlamente, ha de se cansiderar, ao 
penes, Id-en t i e s con'ormacao l e g i s l a t i v e quanto ao ater.disanto das 
Hu cess idade a i n a d i a v e i s da cemunidade que, se n3o af.endi das, 
coicqueoi "^c p e r i q s iminents a sobrevivencia, a saude ou a seguranga 
da popula-yao" (Lei ti- " . 1 8 3/1969, paragrafo unico, a r t . 11). 

Kessa extensa.a do acolhimer.io, por 6m, c r e l o serem 
noces-sartas outras considerables con reiagao a reeer&ie declsso 
tonada por esta Corte no julgnmcnto da modi da l i m i n a r na ADJ r£ 

Pel. K i r t . Cesser Paluso. Eis o teor da errenta do julqado. 

*EHEmhl INCONSTITfCIONALIDACiE,. ftcS© d i r e t a , 
Competencies.. J u s t i c e d© 71 a b i l i t y . Iccompetencia 
rerenheaida. Causes entre o Fader P u b i i r e n sous 
se r v i d o r e s e s t a t i s t a c i o s , AsOes que nSo se reputan 
oriuadae de re1acao de t r a b a l h o , Concelto e s t r i t o 
deata relagao. Knit-as da ccmpetcr.cia da vusfcica 
Comum. If,ierptatac-ao do a r t . 114, i n c . I, da CP, 
i n t r o d u z i d o pela EC 45/2D04. Precede nt.es - Limine r 
defeclda para e x c l u i r outra i n t e r p r e t a g a o . o disposto 
no a r t - 1H, I , da C o n s t i t u i g a o da Republloa, nao 
abrange as causes ins-tauradas e n t r e o Poder Publico c 
s e r v i d o r que I I I * anja vinc-.jlado por re'iscSO j u r i d i c o -
©statottria" - I A D I n- 3,39!>-CF, Pleno, m a l a r i a , Pel, 
Hift. Cerar Feluso, vencida o Min. Hacoo A u r c l i o , DJ 
1C. 11.20061 . 

As Sim, sob pena de i i s j u s t i Cicada a i n a d M a s i v e l negative 
do preataqaa juriadici©nel nos ambitos f e d e r a l * estadual a 
r u n i c i p a l , e neceasario que, na decisao deste Ml, f i xemes 0 5 
pa resist roa I n s t i t u c i o n a i s e const i t u c l o n a l s de d e f i n i c a o de 
co3spet#noia. pr-ovj s o r i a e a m p l i a t i v a , para a apreclacao de d i a a i d i o a 
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de greve i n s t a u r a d o s e n t r e o Pcdetr P u b l i c o e oa s e r v i d o r e s core 
v i n c u l o e s t s t u t a r i o . 

Ner.se p a r t i c u l a r , , assiIT, cano arguments! con. r e l a c a o a L e i 
•Serai de Greve, e r s i o s e r n e c e s s a r i o a adeguado que fixeaaos b a l i z a s 
p r o c e d i s * * n t a i s r.inimas c-ara a a p r e c i a c S o e j u l g a i s e n t o d e s s a s 
demandss c o l e t l v a s . 

rt e s s e r e s p e i " C r no piano pmced Omental, v i s l u m b r o que e 
recnnendavel a a p i i r a c i a da L e i r t - 7*731/1983 fque CUi&a da 
e s p e c i a l ! 7 a g ^ O das t'urmas dOS t r i b u n a l s do t r a b a l h o en p r o c e s s e s 
c o l e t i v o S l , no que tange a ccmpete.ncia para ap c e d a r e t a l g a r 
e v e n t u a l a C O n f l l t O S ^ u d i c i a i s r e f e r e n c e s a greve de s e r v i d o r e s 
p u b l i c o s que sejant s u s c i t a d o s aLe o moment 0 de CO LmatagSO 

l e g i s l a t i v a da l a c u n a e r a d e c l a r a d a . 

Ao d e s c n v c l v a r aecanismos para a a p m c i a q i o desaa 
propesra c o n s t i t u c i o n a l p a r a a amiss&c l e g i s l a t i v e , c r e i o na*o s e r 
p o s s i v e l argumcntar p e l a i u p o s s i h i 1idade de s e p r o c e d e r a uma 
i c t e r p r e t a u a o a m p i l a t i v a do t e x t o c o n s t i t u c i o n a l n e s t a s e a r a , p e l s e 
cert© qve, a n t e s de se c o g i t e r de uma L n t e r p r e t a g i o t e s t r i t l v a oa 
a n p l i a t i v a da C o n s t i t u i g i o , 6 dever do i f t t e c p r e t e v e r i f l c a r s e . 
mediant* formulas pteter.samente a l t e r n a t i v a a , nao se e s t a a v l o l a r 3 
p r o p r i a d e c i s a o fundamental do c o n s t i t u i n t e . So caso em questao, 
est. cu conver.cido de que n i o s e estA a a£r untar. q u i l q u e r opC-3-0 
c j o n s t i t u i n t e , mas, mutto p e l o con.trer£or

 5 0 e s t a a engendrar 
e s f o r g o s em buses de uma maior e f e t i v i d a d e da C o n s t i t U i c S o rortO um 
t odN>, 

Relembro a atirna-cso de Perter.ce, r6o vote p r o f e r i d o na 
Questao de Ordem no I n c u e r i c o rfi 697/3.P, P e l . Sydney Sar.ches, DJ 
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:J • '. 1 . ZZdl, ocasiSO en q«e se d i s c u t i e a cnmpetincia deata Corte rso 
contexts d* prerrogativa do t'oro por e x e r c i c i o de fu.nc-30, v e r b i s : 
"Se noasa func&o e reali2ar a C c r s i i t u i c a o e n e l a a l a r g u e s a do 
campo do fore por p r e r r o g a t i v a de fungio rrai perr.ite caiacierl2a-io 
C D X O e x c e p c i e n a l , nerr. cabe r e a t r i n g i ~ l o nem cabe n e g a r - l t o a 
axpansao aistematica n e c e s s a r i * a dar e f e t i v i d a d e a s i n a p i r a c o e a da 
L e i PandamenLal". 

S c i r e essd q u e s t i o tambem nos e n s i n a C a n o t i l h o : 

*A f o r c e ftormativa da C o n s t i t u i g a o e i n c c m p a t i v e l 
com a e x i s t e n c i a de conpet&aciaa r,3c e s c n t a s s a l v o 
nos c a s o s de a p r o p r i a C o n s t i t u i g a o a u t o r i i a r o 
l e g i s l a d o r a a l a i q a r o leque dc coxpeter.cias 

lafcivo-conatitucionalmente e s p e c i f i c a d o . >ro piano 
uetodico, deve taPb&l o f a s t a r - s e a invocac-So de 
'podeiea i a i p i i e i t u a ' , de 'poderes re sultan-res' ou de 
'pods r e s ir-erent.es* cooo fcrmas aurOnomas de 
ccmpateftcia. £ admissive!, por6m. uma complementaciu 
de conpetc-ncias c o n a t i t u e l o n a i s a t r a v e s do mane j o do 
instrumento© n e t o d i c c s de i n t e r p r e t a g a o »;sobretado de 
i n t e r p r e t a c f i o a i s c e i t a t i c a ou t e l e o l b g i c a l . For e s t a 
v i a , chegar-se-a a duas hipOteses de competencie 
complementares i m p l i c i t * * : I D competenciaa 
i m p l i c i t a s complementares, enquadr^vwis no progcara 
nomativc-ccr.stir.u-^cr.al de u;na Compete.Itcia e x p l l c i t a 
a j u s t i f i o a v e i s porque raao r.a t r a t a tanto de a l a r g a t 
c-iopetenciag mas de aprolunder coanpetenciaa [ex.: 
quefi- tern ccmpetencla para tomar una d e c i s a o cave, em 
p r i n c i p l e * t e r enmpetencia paxa a preparacao e 
tormscao de d e c i s a o i ; (2\ coppetenciaa i n p l i c i c a s 
coAplementares, necessaries- p a r s preencher lacunas 
c o n a t i t u c i o n a i s patentes a t r a v e s da l e i t u r a 
s i s t e m a t i c a e a n a l d g i c a de p r e c e i t o s 
c o n s t i t u t i o n a l s . " (CANOTILHO, J , J , Gomes, D i r e i t o 
C o n s t i t u t i o n a l e T e o r i a da C o n s t i t a i c a o . 5. ed. 
Coimbras Alaiadina, p. 543 

Hesse cor.tcx-o, conforme j a fcive op=>r tunidade de s c s t e n t a r 
algumaa verea, nSo ha como, en Const i t ' l l c 5 3 t5o detalhada CORO a 
noaaa, deixax de l a s e r ana i n t e r p r e t a o a o compreensiva do t e x t o 
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con . ' i t. i u~ i one]. P r i n c i p a i m e n t e levar.do em c o n s i d e r e c a o a guestao e ra 
aoli a n a l i s e l e x e r c i t i o do d i r e i t o de greve par s e r v i d o r e s publicos!', 
result a l n p o s s i v a l nao empreender ease t i p o da corpreenaSo, 

Vft-Sfi, p u i s , que 0 a i s t e n a const 1 t ueidOss 1 ft30 repudia a 
ide-ia de campRte.nciaa i i q p l l c i t a s cna<p 1 emrn t a- r e s r dende que 
n e c e s s a r i a s para colraatar lacunas c o n s t i t o c i o n a i s e v i d e n c e s . Per 
iaa o , c o n s i d c r c v i a v o l a p e s a i b i l idade dc a p l i c a g a o das r e g r a s de 
corpet-encia i n s c u i p i d a s na l e i T£ '(.'WI/B9 para g a r a n t i r urns 
prostar/Ao j u r a s d i c . o n a l e f o n i v a no area de c o n f l i t o s p a r e d i s r a s 
i i i s t a u r a d o s enLre c Poder P u b l i c o e OS s e r v i d o r e s publiOCa 
e s t a r u t a r i c - s CCF, a r t s , b*, XXX'.', e 93, IXI , 

Diante d e s s a conjuncues, e i m p r e s c i n d i v e ] quo e s t e 
P l a n i r l a d e f i S i f i q u e as s i t u a c S e s p c o v i s u t i a s de coupeteJicia 
c o n s t i t u c i o n a l para a apreciagac- d e s s e s d i s s i d i o s no c o n t e x t s 
a a e i o n a l , r e g i o n a l , e s t a d u a l e M u n i c i p a l . 

Arairr., a a a condigoes a c i a a c a p e c i f i c a d a s , se a 
p a r a i i s a c a o f u r de e c b i t o n a c i o n a i , ou abrauger? mais da uma rfi^iSO 
da Justices F e d e r a l , ou a i nria,. afcrancnr nana de uma uniclado da 
i e d e r a c a o , entendo qae a c o n p e t e n c i a para o d l e s l d i o da greve se r a 
do S u p e r i o r T r i b u n a l de J u s t i g a 'por a p l i e a c a o a n a l o g i c a do a r t . 2'-', 
I , " a " , da l e i s£ 7.701/lfBS&. 

Ainda r.a anbitO f e d e r a l , se a cer.t rove r a t a ear i ver 
a d a t e l t a a uma u n i c a r e g i a o da J u s t i c e F e d e r a l , a roiripeter.cia sec a 
dos T r i b u n a l s R e g i o n a l s F e d e r a l s 'ap11cacao a n a l o g i c a do a r t . 6 s da 
L e i r£ 7.701/1*53) . 
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Para o c a s o da J u r i s d i c a d no eontexto e8tad:j.al ou 
municipal,, S B a con-trovers i a c s t i v e r a d s t r i t a a uma unidadfr da 
La-JaracSo. a competencia sera, do r e s p e c t i v e T r i b u n a l de J u s t i c a 
I t-ombem, p a r a p l i c a g a o a n a l o g i c * , do a r t . € 2 , da L e i n £ 7.70l/i9E8;«. 

OU s e j a . n e s s e u l t i m o caso. as graven de ambitc l o c a l ou 
i B a n i c i p a l s e r 3 o d i r i m i c i a s p e l o r e s p e c t i v e T r i b u n a l da J u s t i c a OU 
Tribunal Regional F e d e r a l com J u r i s d i c & o s a b r e a l o c a l da 
p a r a l i a a g S o , conforme s e t r a c e de g r a v e de s e r v i d o r e s m u n i c i p a l s , 
e s t a d u a i s c-u f e d e r a l s . 

R e v e l a - s e importante, n e s s e p a r t i c u l a r , r n s s n l t n r que a 
p a r da compecencia p a r a c d i s s i d i u de greve em ai - riO gual 33 
d? s c u t e a obusi v i d a d s r om n4tof da grave - taab&n os r e f e r i d e a 
t r i b u n a l s , nos sens r e s p e c t i v o s dmbltos. e e r a o cowfietentes para 
d e c i d i r a c e r c a do m s r i t o do pagamento, OU in-SQ, dos diss de 
p a r a l i s a c S o em c o n s o n a n c i a com a e x c o p c i anal i d a d e cam a q u a l e a s e 
j u i z o uo xuveutu. 

Mesne p a r t i c u l a r , nos termos do a r t . 7" d a L e i n" 
7.783/1969. a d c f i a g r a c S o da g r a v e , em p r i n c i p i o , c o r r e s p o n d ? a 
suspeosab do c o a c r a t o de t r a i a l b o . Na suspensao do c o n t r a t o de 
trataallw nSo ha, f a l a r propriamente eir, p r e s t a c a o de s e r v i c e s , nen 
taj?pouco no pagamento de s e l a r i o s . como r c g r a g e r a l , porteinto, os 
s a i a r i o s dos d i a s de paraiir;acs,o nao d e v e r S c s e r pages, s a l v o no 
c a s o cm gue a d r e v e Lenha a i d e provocada j u s i a z i e n t e por a t r a s o no 
pagan/anto ou por o u t r a s B i t u a c o e s e x c e p c i o n a i a que j u s c i x i q u e m c 
a testamento da p r e m i s s a da sunpcnnSo do c o n t r a t o de t r a b a l h o , 

Os t r i b u n a l s mencicnadou tajti>6ft s e r a o com>eterites para 
a p r e c i a r e j u l g a r r e d i d a a c a u t e l a r e s e v e n t u a l n e n t e i n c i d o n t e s 
r c i a c i c n a d t s s so e x e r c i c i o do d i r e i t o de g r e v e dos s e r v i d o r e s 
p d b i i c o s e i v t s , t a i s como: 
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i l aqfcelas sas quais ae pas t u l a a prcservagsSo dc- o b j e t o da 
querela j u d i c i a l , qual s e j a , o p e r c e c t d a l mlniaio de secvidores 
p u b l i c o s qua deve co n t i n u a r trabalhando durante a movimefit© 
p a r e d i s t a , ou mesmo a p r o i b i c S c de qualquer t i p o de p a r a l i s a c s o : 

i i l os i n t e r d i t o s posses s o r i as para a. deaocupacao de 
depende.no i a a dos drgSes publicos evcntvalnwntO fcomados par 
grevisfcasji e 

i l l ) demaia sisdidaa eau t e l a res que apreseotasi conexSa d i r e t a can 
o d i s s i d l o c o l e t i v o de greve, 

m U l t i m a i f i s t & n c i a , a adequacao a a oeoeesidade da 
<£*£ifiig£o dessas questSes de organisagSa e de procedimento dizeoi 
r e s p e i t o a l i x a c a o de ccropetencia c o n s t i t u c i o n a l de acdo a 
aSSeuursr, a um ad tempo, a p g s s i b i l i d a d e de e x e r c i c i o do d i r e i t o 
c o n s t i t u c i o n a l de greve dos servidores p u b l i c o s e, sobretudo, os 
l i m i t e s a esse e x e r c i c i o no context© de continuidade na prnst-ac&o 
dos s e r v i c e s p i b l i c w . 

Ao adotar cssa modida. este T r i b u n a l e s t a r i a a asscgurar o 
d i r e i t o de greve c o n s t i t u c i o n a l m e n t e g a r a n t i d o no a r t . 37, V I I , da 
Cone-tituic^o Federal, sem deacensidcrar a gar net i a da continuidade 
de prestagao de servigos p u b l i c o s - um el«aasito ctaadanontal para a 
preservacSo do i&terea&e publico em areas que sac extremanent© 
demandadas para o beneEicio da s&eiedade b r a s i l e i r a . 

m rarao da evolugao j u r i s p r u d e n t i a l sabre © tema da 
i n t e r p r e t a c l o da anissao. l e g i s l a t i v e do d i r e i t o de greve dos 
servidores p u b l i c o s c i v i s e em r e a p e l t o aos d i tames de seguranga 
j u r i d i c a . entendo ser v a l i d a a tixagao do pr#«e de rja (sessentsj 
d i s s para que o Congrosso Mecionai l e g i s l e subre a materia. 
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Diante do expoato, V O I D no sentide de que o presence 
mandado dc In.jur.-ceo sejs conhocido a, no merir.o, decorido para, nos 
termos acima especificados, detarminar a aplicacao daa Leis- n— 
7.701/1988 e ?.?83/i§89 aos conflltoa e as acoes j u d i c i a i a que 
envoivam a irjcerpretacSo do- d i r e i t o da greve dos servidores publicos 
c i v i s . 

E< como vnfo. 
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