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RESUMO 

0 estudo proposto e de natureza teorica, realizado atraves da utilizagao dos 

metodos bibliografico, de estudo comparativo e de pesquisa documental. 0 seu 

objeto consiste na analise da atuagao do Ministerio Publico do Trabalho na area de 

defesa dos interesses sociais dos trabalhadores, quando for cabivel a sua tutela 

transindividual, por meio de agao civil publica. Portanto o tema denomina-se: A 

atuagao do Ministerio Publico do Trabalho na propositura de agao civil publica 

trabalhista. Durante a investigacao buscou-se como objetivos: analisar a instituicao 

ministerial trabalhista brasileira por meio da confeccao de urn escorgo historico e do 

exame do posicionamento hodiernamente assumido pelo Ministerio Publico do 

Trabalho no exercicio das atribuigoes que Ihe foram conferidas pelo pacto 

fundamental de 1988; perscrutar sobre os diversos aspectos doutrinarios e legais da 

agao civil publica trabalhista aduzindo, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA priori, o delineamento historico e conceitual 

deste instrumento legalistico e culminando com urn exame acerca da legitimidade 

para agir e do procedimento adotado para a sua propositura perante a Justiga do 

Trabalho. 0 Inquerito Civil e o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, 

instrumentos privativos da atuagao ministerial, merecem singular destaque na 

pesquisa, pela efetividade que proporcionam na salvaguarda dos direitos que 

gravitam na orbita metaindividual obreira. Ulteriormente, investiga-se a atuagao do 

Ministerio Publico do Trabalho na propositura de agao civil publica, seja na qualidade 

de agente ou quando atua como orgao interveniente. A excelencia dessa atuagao e 

o que desperta o interesse da Academia e da sociedade como urn todo, justificando 

o aprofundamento dos estudos da relevancia do tema, a fim de que possa ser 

observado mediante urn vies cientifico. A fundamentagao teorica da pesquisa pauta-

se em obras de autores nacionais, dados colhidos atraves de revistas 

especializadas, informagoes e materias publicadas em sites da internet e no 

supedaneo legal do tema: a Lei n.° 7.347/85. Concluida a investigagao, houve a 

confirmagao da hipotese e problema propostos, quais sejam: o Ministerio Publico do 

Trabalho, na propositura de agao civil publica trabalhista, exerce atuagao mais eficaz 

que a dos demais co-legitimados? Acredita-se que sim, haja vista que a sua atuagao 

esta pautada em importantes princlpios, tais como o da autonomia e independencia 

funcional, alem dos instrumentos que, com exclusividade, sao postos a disposigao 

do parquet, notadamente o Inquerito Civil e o Termo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta, o que se pode comprovar, em termos cientificos, a 

excelencia dessa mesma atuagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-chaves: Justiga do Trabalho, Ministerio Publico, direitos 
transindividuais, Agao Civil Publica, excelencia. 
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INTRODUQAO 

A Constituigao Federal de 1988 adotou urn novo paradigma e, com isso, 

conferiu uma nova roupagem a questao dos direitos sociais dos trabalhadores, a fim 

de minimizar as desigualdades decorrentes das relacoes laborais e buscando, 

assim, preservar a igualdade da logica economica e social em face do sistema 

produtivo contemporaneo. 

De outra banda proporcionou, ainda, a atual Constituigao Federal, a 

consolidagao da instituigao do Ministerio Publico do Trabalho, que se apresenta 

como o guardiao dos direitos sociais laborais. 

Este novo perfil constitucional, envolvendo os direitos sociais e o Ministerio 

Publico do Trabalho, possibilitou uma busca pelo nivelamento de oportunidades e 

direitos, exigindo uma atuagao cada vez mais proficua desta instituigao na defesa da 

classe obreira. 

A agao civil publica, embora ja disciplinada pela Lei n.° 7.347/85, adquire, com 

estes novos ares constitutionals, contornos mais acentuados, sobrelevando a 

atuagao do Ministerio Publico do Trabalho enquanto co-legitimado para a sua 

propositura e unindo, em urn unico instrumento processual, a forga de urn novo perfil 

institucional e a defesa dos interesses mais prementes no ordenamento juridico, 

quais sejam: os sociais, quando transindividual for sua tutela. 

Nesta pesquisa busca-se, pois, renovar o debate em torno da legitimagao 

para agir na propositura da agao civil publica trabalhista. Neste contexto, enfocar-se-

a especialmente a atuagao do Ministerio Publico do Trabalho, inobstante os 

sindicatos, as associagoes, a Uniao, os Estados-membros e os Municipios 

possuirem, igualmente,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA legitimatio ad causam. 
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0 tema proposto denomina-se: A atuagao do Ministerio Publico do Trabalho 

na propositura de Agao Civil Publica Trabalhista. 

Feita esta delimitacao tematica, o estudo sera desenvolvido de forma a que, 

primeiramente, se proporcione uma visao panoramica do Ministerio Publico do 

Trabalho: seus tracos historicos, o conceito e as atribuicoes que Ihe foram auferidas 

pelo ordenamento juridico patrio vigente. 

No capitulo seguinte pretende-se investigar acerca da agao civil publica 

trabalhista, esmiugadamente observada em seu delineamento historico, bem como 

no que tange a legitimidade para agir e ao procedimento adotado extrajudicial e 

judicialmente para o manejo do referido instrumento processual de defesa dos 

interesses transindividuais de cunho trabalhista. 

O ultimo capitulo se presta a oferecer uma analise da atuagao do Ministerio 

Publico do Trabalho na propositura de agao civil publica, seja agindo comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dominus 

litis ou quando se limita a atuar como custos legis, no afa de evitar que a 

parcialidade eive de nulidade a atividade jurisdicional. Porfim, este capitulo revela a 

excelencia da atuagao ministerial, em sede de agao civil publica, frente as 

prerrogativas que Ihe foram constitucionalmente consagradas. 

Optou-se, para a efetivagao da pesquisa, dispor dos metodos bibliografico, de 

estudo comparative e de pesquisa documental, posto que perfeitamente apropriados 

ao desenvolvimento do problema elaborado, qual seja: o Ministerio Publico do 

Trabalho, na propositura de agao civil publica trabalhista, exerce atuagao mais eficaz 

que a dos demais co-legitimados? Acredita-se que sim, haja vista que a sua atuagao 

esta pautada em importantes principios, tais como o da autonomia e independencia 

funcional, alem dos instrumentos que, com exclusividade, sao postos a disposigao 

do parquet, notadamente o Inquerito Civil e o Termo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta as Exigencias Legais. 
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CAPITULO 1 O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 

1.1 Esboco historico 

Antes de discorrer acerca da evolucao do Ministerio Publico do Trabalho e 

oportuno, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA priori, tecer algumas consideracoes historicas sobre a propria instituicao 

do Ministerio Publico. 

0 posicionamento doutrinario que aborda a origem do Ministerio Publico nao 

e unanime. Alguns localizam-na na figura do magiai, funcionario do farao no Antigo 

Egito, que atuava ha mais de quatro mil anos e possuia amplas atribuigoes. Neste 

diapasao registra Mazzilli (1996, p. 02), acolitando renomada doutrina alienigena 

endossada por Mario Vellani que: 

[...] tal funcionario era a lingua e os olhos do rei; castigava os 
rebeldes, reprimia os violentos, protegia os cidadaos pacificos; 
acolhia os pedidos do homem justo e verdadeiro, perseguindo o 
malvado mentiroso; era marido da viuva e pai do orfao; fazia ouvir as 
palavras da acusagao, indicando as disposigoes legais que se 
aplicavam ao caso; tomava parte das instrugoes para descobrir a 
verdade. 

Ha quern prefira identificar o surgimento da instituigao nos eforos de Esparta, 

onde cinco magistrados anualmente eleitos formavam urn colegio tribunicio para 

controlar a autoridade dos reis; ou, ainda, nos tesmotetas atenienses, compostos por 

seis magistrados que, tambem reunidos num colegiado, instruiam processos para 

que estes fossem posteriormente julgados pelos tribunais. 

Em Roma, segundo anota Brito Filomeno (1999, p. 131), fungoes 

embrionarias do Ministerio Publico parecem desenvolvidas pelos caesaris, remotos 
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precursores dos atuais promotores e curadores, embora apenas com fungoes de 

defensores do patrimonio do imperador. 

Na Idade Media europeia, prossegue o ensinamento do doutrinador 

supramencionado, ainda sao encontrados esbocos da instituigao noszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA saions 

germanicos, encarregados de defender os senhores feudais em juizo. No direito 

canonico, o elo com as raizes do Ministerio Publico se estabelece perante os vindex 

religionis e os promotores eclesiasticos, a quern cumpria a fiscalizagao do 

andamento dos processos e cuja jurisdigao alcangava formalmente os membros da 

Igreja. 

Todavia, a versao mais difundida e aceita entre os teoricos brasileiros, 

historicamente influenciados pelo direito frances, como anota Mazzilli (1996, p. 03), e 

aquela que indica o nascimento da instituigao do Ministerio Publico na Franga, 

mediante a invocagao da Ordenanga de 25 de margo de 1302, a epoca do rei 

frances Felipe IV, o Belo, sendo que, neste momento, era a instituigao destinada a 

defender o interesse publico, na medida em que este coincidia com o interesse do 

monarca. 

Eram eles delegados do Rei, incumbidos de denunciar e perseguir os 
criminosos. Suas presengas nao reduziram os poderes do juiz 
inquisidor e sua correlata persecugao criminal. Inicialmente, estes 
procuradores do Rei serviram de meios pelos quais o Imperio 
imiscuia-se nos tribunais senhoriais, em defesa de seus interesses, e 
em detrimento do poder do senhorio feudal. (SOUZA, 2004). 

Conhecidos ate entao como magistrature debout e como parquet, 

denominagoes cunhadas em alusao a posigao por eles ocupada nas audiencias 

onde, em contraponto a magistrature assise, acomodada sobre o estrado, 

apresentavam-se de pe, ou com assento sobre o assoalho, conforme observa 
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Mazzilli (1996, p. 05), esses novoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gens du roi foram distinguidos com a prerrogativa 

de sentar-se no mesmo piano dos magistrados, participando da dignidade real. 

Correia de Souza (2004) ao tecer comentarios acerca da historicidade do 

Ministerio Publico adverte que foi com a Revolucao Francesa que os promotores 

passaram a desempenhar importante papel junto a sociedade. Mas a instituigao 

ganhou maior relevo apenas com os textos napoleonicos e, em especial, com o 

Codigo de Instrugao Criminal de 20 de abril de 1810. 

No Brasil, conforme registra Macedo Junior (1999, p. 39), alguns sinais da 

existencia do Ministerio Publico podem ser percebidos desde as Ordenacoes 

Afonsinas de 1477, atraves do chamado "Procurador de Nossos Feitos". As 

Ordenacoes Manuelinas de 1521 e as Ordenacoes Filipinas de 1603 desenvolveram 

as obrigacoes do Ministerio Publico perante as Casas de Suplicacao, com 

atribuicoes de fiscalizacao da lei, da Justiga e no direito de promover a acusagao 

criminal. 

Em 1609, prossegue o autor acima mencionado, com a criagao do Tribunal da 

Relagao da Bahia, pela primeira vez foi definida a figura do promotor de justiga. No 

Codigo de Processo Criminal do Imperio de 1832 conferiu-se tratamento sistematico 

ao Ministerio Publico, inserindo o promotor de justica como orgao da sociedade, 

titular da agao penal. 

A instituigao ministerial, segundo registra Souza (2004), contudo, so comega a 

despontar, nos moldes em que hoje ela e concebida, com o Codigo de Processo 

Civil de 1939, o qual estabelecia a obrigatoriedade da intervengao do Ministerio 

Publico em diversas situagoes, especialmente na condigao de custos legis (fiscal da 

lei). 
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Na Constituigao Federal de 1967 o Ministerio Publico passou a integrar o 

Poder Judiciario, passando a fazer parte do Poder Executivo com a Emenda 

Constitucional n.° 01, de 1969. Somente com a Carta Magna de 1988 o Ministerio 

Publico alcangou a sua devida importancia, sendo incumbido da nobre tarefa de 

defesa dos interesses sociais e individuals indisponiveis, passando de procurador do 

Rei a defensor da sociedade. 

Especificamente quanto as origens do Ministerio Publico do Trabalho no 

Brasil, Gandra Filho (2001) preleciona que: 

Observa-se que a instituigao existe desde a propria origem da Justiga 
do Trabalho, em 1923, atuando junto ao Conselho Nacional do 
Trabalho, orgao de carater administrativo instituido no ambito do 
Ministerio da Agricultura, Industria e Comercio. Com efeito, junto a 
este Conselho funcionava urn Procurador-Geral e Procuradores 
Adjuntos com a fungao basica de emitir pareceres nos processos em 
tramitacao, os quais, basicamente, referiam-se as consultas do 
Ministerio da Agricultura, Industria e Comercio em materia 
trabalhista, aos recursos interpostos em materia previdenciaria e ao 
exame de processos administrativos referentes a demissao de 
empregados do servigo publico, titulares de estabilidade. 

A partir deste momento, como apoe Ersio Miranda (2003), a evolugao do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

parquet trabalhista se deu paralelamente ao desenvolvimento da Justiga obreira, 

principalmente pelo fato de oficiar perante esta, sendo que apenas com a 

promulgagao da Consolidagao das Leis do Trabalho, em 1942, recebeu a 

designagao de Ministerio Publico do Trabalho. 

Inegavel destaque deve ser dado a Lei n.° 1.341/51 (Lei Organica do 

Ministerio Publico da Uniao) que estabeleceu a divisao desta instituigao em 

Ministerio Publico Federal, Ministerio Publico Militar e Ministerio Publico do Trabalho. 

Do mesmo modo, pode-se citar a Lei Complementar n.° 40/81 (Estatuto do 

Ministerio Publico Nacional) que instituiu garantias, vedagoes e novas atribuigoes ao 
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parquet, alem de atribuir ao Ministerio Publico a legitimidade para pleitear 

indenizagao por violacao a interesses transindividuais. 

E de suma importancia a Lei n.° 7.347/85, que conferiu ao Ministerio Publico a 

titularidade para a propositura da agao civil publica, produto da massificacao dos 

conflitos sociais na defesa dos direitos metaindividuais por danos causados ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artistico, estetico, historico, 

turistico e paisagistico e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

Mas o grande marco para a instituigao ministerial e a Constituigao da 

Republica de 1988, que realgou o papel do Ministerio Publico como pilar do Estado 

de Direito e do regime democratico, ampliando sobremaneira as atribuigoes do 

Ministerio Publico do Trabalho, enquanto ramo daquela instituigao. 

Como anota Gandra Filho (2001) a instituigao, cuja atuagao preponderante se 

dava como orgao interveniente, na emissao de pareceres nos processos submetidos 

ao crivo da Justiga do Trabalho e no controle dos feitos judiciais em tramite nos 

Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho, se canaliza agora, 

principalmente, para os inqueritos civis e as agoes civis publicas. 

A promulgagao da Lei Complementar n.° 75/93 (Lei Organica do Ministerio 

Publico da Uniao) veio consolidar definitivamente a atuagao do Ministerio Publico do 

Trabalho no campo da defesa dos interesses transindividuais da sociedade no 

ambito trabalhista, a medida que previu expressamente a legitimidade do mesmo 

para instaurar inqueritos civis e ajuizar agoes civis publicas . 

Hodiernamente, ve-se, pois, que o Ministerio Publico do Trabalho esta 

diretamente relacionado as novas caracteristicas do Direito Social 1, visto que sua 

intervengao no ambito judiciario e na qualidade de defensor direto dos interesses 

1 Direito caracterizado por sua estruturacao feita com base em urn novo padrao ou paradigma de 

racionalidade juridica. 
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sociais e idealizador de politicas publicas, tais como: a erradicagao do trabalho 

infantil, a regularizacao do trabalho adolescente, o combate ao trabalho escravo, a 

regularizacao do trabalho indigena, o embate a todas as formas de discriminacao, a 

preservacao do meio-ambiente do trabalho, o combate a coacao empresarial para 

desistencia de direitos trabalhistas, dentre outros interesses juridicamente tutelados. 

1.2 Conceito e atribuigoes 

0 nascimento da expressao Ministerio Publico vem sendo atribuido a 

provimentos legislatives do initio do Seculo XVIII, na Franca, derivados da pratica 

dos procuradores e advogados do rei quando se referiam as suas atividades. 

Com efeito, VellanizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud MAZZILLI, 1996) assevera que: 

[...] a expressao nasceu "quase inadvertidamente, na pratica", 
quando os procuradores e advogados do rei falavam de seu proprio 
mister ou ministerio, e a este vocabulo se uniu, "quase por forca 
natural", o adjetivo "publico", para designar os interesses publicos 
que os procuradores e advogados do rei deveriam defender, (grifos 
do autor). 

Diante do ordenamento juridico brasileiro dificil tern sido identificar a posicao 

ocupada pelo Ministerio Publico no contexto avaliativo historico. Nas Constituicoes 

patrias, ja esteve inserido como ente do Poder Judiciario e do Poder Executivo; 

consignado em capitulo autonomo e, atualmente, na Constituigao Federal de 1988, 

localiza-se no capitulo intitulado "Das Fungoes Essenciais a Justiga". 

0 artigo 127 da Constituigao Federal dispoe: " 0 Ministerio Publico e 

instituigao permanente, essential a fungao jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
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defesa da ordem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e 

individuals indisponiveis." 

Conforme se depreende do texto legal, como instituigao permanente, e o 

Ministerio Publico urn dos orgaos pelo qual o Estado manifesta a sua soberania em 

solucao de continuidade, preservando a ordem juridica, o regime democratico e os 

interesses sociais e individuals indisponiveis e buscando sempre o interesse publico 

primario, relacionado ao bem geral. 

Ha quern sustente, com extremismo, que o Ministerio Publico constitui urn 

quarto poder do Estado, ao lado do Executivo, do Legislative e do Judiciario, como 

orgao de promocao e fiscalizacao da aplicacao da lei, independentemente dos 

demais poderes da Republica. 

Neste sentido se pronunciou, em tempos recuados, o Ministro Alfredo 

ValladaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud SOUZA, 2004): 

O Ministerio Publico se apresenta com a figura de urn verdadeiro 
poder do Estado. Se Montesquieu tivesse escrito hoje o Espirito das 
Leis, por certo nao seria triplice, mas quadrupla, a Divisao dos 
Poderes. Ao orgao que legisla, ao que executa, ao que julga, um 
outro orgao acrescentaria ele - o que defende a sociedade e a lei, 
perante a justiga, parta a ofensa de onde partir, isto e, dos individuos 
ou dos proprios poderes do Estado. 

Todavia, comunga-se da opiniao do Ministro Ives Gandra Filho (1997, p.87), 

quando este releva que "O Ministerio Publico nao faz parte de nenhum dos tres 

poderes do Estado, mas constitui um orgao extrapoderes para controle dos Poderes 

classicos e defesa da sociedade". 

O Ministerio Publico e, na verdade, um orgao politico que busca a 

salvaguarda das instituigoes fundamentals da sociedade e a preservagao dos 

valores basilares do Estado enquanto comunidade, tendo a Constituigao Federal Ihe 
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outorgado uma posigao hierarquica identica a dos Poderes Constituidos, - o que Ihe 

da independencia - nao estando subordinado ao Poder Judiciario ou Executivo, 

como outrora fora. 

Celso Ribeiro Bastos (1999, p. 417), na busca da conceituagao da instituigao 

do Ministerio Publico, preleciona: 

O Ministerio Publico tern a sua razao de ser na necessidade de ativar 
o Poder Judiciario, em pontos em que este remanesceria inerte 
porque o interesse agredido nao diz respeito a pessoas 
determinadas, mas a toda coletividade. Mesmo com relagao aos 
individuos, e notorio o fato de que a ordem juridica por vezes Ihe 
confere direitos sobre os quais nao pode dispor. Surge dai a clara 
necessidade de um orgao que zele tanto pelos interesses da 
coletividade quanto pelos dos individuos, estes apenas quando 
indisponiveis. Trata-se, portanto, de instituigao voltada ao patrocinio 
desinteressado de interesses publicos, assim como de privados, 
quando merecerem um especial tratamento do ordenamento juridico. 

Desta forma, como o Poder Judiciario nao depende de si proprio para atuar, a 

provocagao ministerial, na atualidade, assume grande relevancia. Constitui uma 

"verdadeira alavanca a movimentar o Judiciario, pugnando pelos interesses maiores 

da sociedade atraves da implementagao do ordenamento juridico". (GUIMARAES 

JUNIOR, 1999, p. 96). 

0 Ministerio Publico do Trabalho, por sua vez, e orgao do Ministerio Publico 

da Uniao que, consoante toda a instituigao, tern a fungao de defesa da ordem 

juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e individuals indisponiveis, 

cabendo-lhe, ainda, atuar perante a Justiga do Trabalho e os Ministerios do Trabalho 

e da Previdencia Social. 

Como orgao interveniente, o Ministerio Publico do Trabalho desempenha 

papel de defensor da lei para intervir nos feitos judiciais em curso nos quais haja 
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interesse publico a proteger, emitindo pareceres em processos de competencia da 

Justiga do Trabalho. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s 0 Ministerio Publico do Trabalho, no dizer de Ersio Miranda (2003), tambem 

atua como arbitro e mediador na solucao de conflitos trabalhistas de natureza 

coletiva que envolvam trabalhadores e empresas ou as entidades sindicais que os 

representam. Alem disso, fiscaliza o direito de greve dos trabalhadores exercentes 

de atividades essenciais. 

Em sequencia, observa o autor acima citado que a atuagao como orgao 

promotor de agao envolve o recebimento de denuncias, a instauragao de 

procedimentos investigatorios, inqueritos civis e outras medidas administrativas ou o 

ajuizamento de agoes judiciais, quando comprovada a irregularidade. 

Importante instrumento a servigo da atuagao do Ministerio Publico do 

Trabalho, de natureza administrativa, e o Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta, que preve a incidencia de multa caso seja descumprido e pode ser 

executado perante as Varas do Trabalho, por configurar titulo executivo de indole 

extrajudicial. 

Em termos judiciais, assinala Ives Gandra Filho (2001) que o Ministerio 

Publico do Trabalho dispoe da agao civil publica, da agao rescisoria, da agao civil 

coletiva, alem da agao anulatoria trabalhista, que possibilita sua atuagao quando 

violadas as liberdades coletivas ou individuals indisponiveis dos trabalhadores. 

0 parquet trabalhista tambem orienta a sociedade por meio de audiencias 

publicas, palestras, oficinas, reunioes setoriais e outros eventos semelhantes. 

Desenvolve, ainda, agoes em parceria com orgaos do Governo e entidades 

representativas de empregadores e trabalhadores, organizagoes nao 

governamentais nacionais e internacionais e com a sociedade civil organizada. 
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No tocante a enumeracao das atribuicoes do Ministerio Publico do Trabalho, 

pode-se observar que as mesmas nao se encontram elencadas em um unico 

dispositivo legal. 

Tem-se, pois, a Constituigao Federal, que estabelece em seu artigo 129 as 

funcoes institucionais do Ministerio Publico e, por sua abrangencia, as atribuicoes do 

Ministerio Publico do Trabalho, a saber: 

Art. 129 Sao funcoes institucionais do Ministerio Publico: 
I - promover, privativamente, a agao penal publica, na forma da lei; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Publicos e dos servigos de 
relevancia publica aos direitos assegurados nesta Constituigao, 
promovendo as medidas necessarias a sua garantia; 
III - promover o inquerito civil e a agao civil publica, para a protegao 
do patrimonio publico e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos; 
IV - promover a agao de inconstitucionalidade ou representagao para 
fins de intervengao da Uniao e dos Estados, nos casos previstos 
nesta Constituigao; 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populagoes 
indigenas; 
VI - expedir notificagoes nos procedimentos administrativos de sua 
competencia, requisitando informagoes e documentos para instrui-
los, na forma da lei complementar respectiva; 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior; 
VIII - requisitar diligencias investigatorias e a instauragao de inquerito 
policial, indicados os fundamentos juridicos de suas manifestagoes 
processuais; 
IX - exercer outras fungoes que Ihe forem conferidas, desde que 
compativeis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representagao 
judicial e a consultoria juridica de entidades publicas. 

A Lei Complementar n.° 75/93 elenca, principalmente, as atribuigoes do 

Ministerio Publico do Trabalho no seu mister perante a Justiga Trabalhista, quando 

aduz, em seu artigo 83 que: 
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Art. 83 Compete ao Ministerio Publico do Trabalho o exercicio das 
seguintes atribuicoes junto aos orgaos da Justiga do Trabalho: 
I - promover as agoes que Ihes sejam atribuidas pela Constituigao 
Federal e pelas leis trabalhistas; 
II - manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, 
acolhendo solicitagao do juiz ou por sua iniciativa, quando entender 
existente interesse publico que justifique a intervengao; 
III - promover a agao civil publica no ambito da Justiga do Trabalho, 
para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os 
direitos sociais constitucionalmente garantidos; 
IV - propor as agoes cabiveis para declaragao de nulidade de 
clausula de contrato, acordo coletivo ou convengao coletiva que viole 
as liberdades individuals ou coletivas ou os direitos individuals 
indisponiveis dos trabalhadores; 
V - propor as agoes necessarias a defesa dos direitos e interesses 
dos menores, incapazes e indios, decorrentes das relagoes de 
trabalho; 
VI - recorrer das decisoes da Justiga do Trabalho, quando entender 
necessario, tanto nos processos em que for parte, como naqueles 
em que oficiar como fiscal da lei, bem como pedir revisao dos 
Enunciados da Sumula de Jurisprudencia do Tribunal Superior do 
Trabalho; 
VII - funcionar nas sessoes dos Tribunals Trabalhistas, 
manifestando-se verbalmente sobre a materia em debate, sempre 
que entender necessario, sendo-lhe assegurado o direito de vista dos 
processos em julgamento, podendo solicitar as requisigoes e 
diligencias que julgar convenientes; 
VIII - instaurar instancia em caso de greve, quando da defesa da 
ordem juridica ou o interesse publico assim o exigir; 
IX - promover ou participar da instrugao e conciliagao em dissidios 
decorrentes da paralisagao de servigos de qualquer natureza, 
oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando sua 
concordancia ou discordancia, em eventuais acordos firmados antes 
da homologacao, resguardando o direito de recorrer em caso de 
violagao a Lei e a Constituigao Federal; 
X - promover mandado de injungao, quando a competencia for da 
Justiga do Trabalho; 
XI - atuar como arbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos 
dissidios de competencia da Justiga do Trabalho; 
XII - requerer as diligencias que julgar convenientes para o correto 
andamento dos processos e para a melhor solugao das lides 
trabalhistas; 
XIII - intervir obrigatoriamente em todos os feitos nos segundo e 
terceiro graus de jurisdigao da Justiga do Trabalho, quando a parte 
for pessoa juridica de Direito Publico, Estado estrangeiro ou 
organismo internacional. 

^ Ao Ministerio Publico do Trabalho incumbe, ademais, consoante o artigo 84 

da Lei Complementar n.° 75/93, a instauragao de inquerito civil e outros 

procedimentos administrativos para assegurar a observancia dos direitos sociais dos 
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trabalhadores, podendo acompanha-los e produzir provas, bem como exercer outras 

atribuigoes que Ihe forem conferidas por lei, desde que compativeis com sua 

finalidade. 

Para a realizagao plena de suas atribuigoes o Ministerio Publico do Trabalho, 

de acordo com o artigo 8.° da Lei Complementar n.° 75/93, podera notificar 

testemunhas, requisitar sua condugao coercitiva, solicitar informagoes, exames, 

pericias e exibigao de documentos da administragao publica direta e indireta, pedir 

informagoes e documentos perante entidades privadas, realizar inspegoes e 

diligencias investigatorias, ter livre acesso a qualquer local publico ou privado, 

expedir notificagoes e intimagoes necessarias aos procedimentos e inqueritos civis 

que instaurar, ter acesso a qualquer banco de dados e requisitar o auxilio de forga 

policial. 

Ulteriormente, registra Ives Gandra Filho (2001) a existencia da 

implementagao de metas institucionais, na busca da plena concretizagao dos direitos 

e deveres do Ministerio Publico do Trabalho, desde 1999, atraves do Procurador-

Geral do Trabalho Guilherme Mastrichi Basso. Nesta ocasiao, foram eleitas cinco 

areas prioritarias de atuagao, a saber: erradicagao do trabalho infantil e 

regularizagao do trabalho adolescente, combate ao trabalho escravo e normalizagao 

do trabalho indigena, embate a todas as formas de discriminagao no trabalho, 

preservagao da saude e seguranga do trabalhador e ajustamento dos contratos de 

trabalho. 
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CAPITULO 2 A AQAO CIVIL PUBLICA NO AMBITO TRABALHISTA 

2.1 Origem e conceito 

A defesa dos direitos transindividuais em jufzo tern experimentado uma 

grandiosa evolugao nas ultimas decadas. O direito de agao apresentou um generoso 

alargamento em suas bases, agora alcangando nao so individuos, mas, sobretudo, 

grupos sociais. 

Esse fato trouxe uma nova concepgao de acesso a justiga e possibilitou 

sobremaneira a redugao das demandas que afogavam o Poder Judiciario. Um dos 

instrumentos responsaveis por esta evolugao e a agao civil publica. 

A agao civil publica, como enfatiza Ersio Miranda (2003), deriva dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA class 

action do direito norte americano, na qual se basearam a action d'interet publique 

francesa, a representative inglesa e o odhasionprozess alemao. 

A proposito, ressalta Ives Gandra Filho (2001) que: 

A class action americana e um processo iniciado numa corte 
estadual ou federal por um grupo de pessoas com o mesmo 
interesse legal, tornando mais pratica a solugao do litigio, [...] onde o 
interesse meramente individual e pequeno demais para empolgar 
uma agao individual. Considera-se que a agao grupal promove a 
economia, a eficiencia e a uniformidade decisoria, trazendo beneficio 
para as partes e para as proprias cortes. 

No Brasil, a agao civil publica foi produto da evolugao do pensamento juridico, 

que buscava conferir maior eficacia aos instrumentos de tutela dos interesses 

difusos e vedar a incidencia de danos a esses interesses metaindividuais, 

notabilizados pela explosao demografica e pelo aumento da concentragao humana 

nos grandes centros. 
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Este instrumento processual de tutela de interesses transindividuais surge, 

outrossim, no cenario nacional, dentro do contexto da necessidade de modernizacao 

da legislacao processual, vislumbrada como um fenomeno da coletivizacao do 

processo - onde deve incidir um processo de massa para uma populacao de massa -

apto a evitar a tomada de solucoes dispares e discriminatorias. 

Vigliar (1999, p. 21), neste contexto, menciona a importante observacao de 

que a CLT - Consolidagao das Leis do Trabalho -, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 

5.452/1943, preconizou a defesa dos interesses difusos ao introduzir, atraves do 

artigo 856 e seguintes a possibilidade de instauragao de dissidio coletivo perante a 

Justiga do Trabalho, o que consiste, indubitavelmente, no cerne da defesa dos 

interesses transindividuais em juizo. 

A agao popular, disciplinada pela Lei n.° 4.717, de 29 de junho de 1965, 

conforme observa Souza (2004) pode ser, deveras, citada como instrumento habil a 

defesa dos interesses difusos no pais. 

O primeiro texto legal a dispor sobre a agao civil publica no ordenamento 

juridico patrio foi a Lei Complementar n.° 40, de 14 de dezembro de 1981, antiga Lei 

Organica Nacional do Ministerio Publico que, ao tragar normas gerais para a 

organizagao do Ministerio Publico nos Estados prescreveu, tambem, em seu artigo 

3.°, inciso III, ser fungao institucional do orgao ministerial a promogao da agao civil 

publica, nos termos da lei. 

Contudo, adverte Vigliar (1999, p. 22) que tal diploma legal, apesar de prever 

acerca de sua propositura, nao conceituou a agao civil publica, encargo assumido 

pela Lei n.° 7.347/85, que em seu artigo 1.° enreda ser este o instrumento 

processual adequado para reprimir ou impedir a pratica danosa perante o meio 

ambiente, o consumidor, bens e direitos de valor artistico, estetico, historico, turistico 
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e paisagfstico e infragoes a ordem economica. Um veto presidencial recaiu sobre o 

dispositivo, que dispunha, ainda, acerca da defesa de outros interesses difusos. 

Em explicacao a este veto, pronunciou-se o entao Presidente da Republica 

Jose SarneyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud VIGLIAR, 1999): "dizem respeito precipuamente a inseguranca 

juridica, em detrimento ao bem comum, que decorre da amplissima e imprecisa 

abrangencia da expressao 'qualquer outro interesse difuso'". 

A Constituigao Federal de 1988 fez ressuscitar o veto presidencial quando, 

em seu artigo 129, III, anunciou ser funcao institucional do Ministerio Publico 

"promover o inquerito civil publico, a agao civil publica, para protecao do patrimonio 

publico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos". 

Ademais, a Lei n.° 8.078/90, ao instituir o Codigo de Defesa do Consumidor, 

deu ao inciso IV do artigo 1.° da Lei da Agao Civil Publica, a redagao originalmente 

aprovada no Congresso Nacional, objeto de veto presidencial, permitindo incluir os 

interesses difusos e coletivos de natureza trabalhista entre aqueles merecedores de 

tutela jurisdicional por via deste instrumento processual. 

No ambito da Justiga do Trabalho a agao civil publica, inicialmente, foi alvo de 

um acirrado embate, travado sobre a possibilidade de seu ajuizamento. Ersio 

Miranda (2003), em comentario a esta discussao, preleciona: 

Atualmente, com fulcro no inciso III, do artigo 83 da Lei 
Complementar n 0 75/93, tanto a doutrina quanto a jurisprudencia 
patria sao unissonas no que tange ao entendimento de que e cabivel 
Agao Civil Publica na Justiga do Trabalho quando os direitos 
trabalhistas difusos e coletivos, previstos em nosso ordenamento 
juridico, forem violados ou estejam ameagados de lesao. 

Assim, resta descabida qualquer discussao acerca da propositura da agao 

civil publica perante a Justiga do Trabalho, e sobre o seu ulterior processamento. 
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2.2 Sobre os interesses difusos, coletivos e individual's homogeneos 

A complexidade das relagoes humanas na sociedade moderna fez surgir 

formas diversas de interesses, os quais, em geral, envolvem grande numero de 

individuos - muitas vezes indeterminaveis entre si - e onde a sua titularizacao 

repousa em um grupo, uma categoria de pessoas ou em toda a coletividade. 

Sao estes interesses denominados de transindividuais por atingirem grupos 

de pessoas que tern algo em comum, seja a relacao juridica posta entre si ou com a 

parte contraria, seja por mera circunstancia ou situagao fatica. 

Para regular a questao atinente a caracterizacao e conceituacao de 

interesses juridicos transindividuais, o Codigo de Defesa do Consumidor trouxe 

algumas definicoes. 

Tais disposigoes sao aplicaveis a quaisquer interesses difusos, coletivos e 

individuals homogeneos, diante da reciprocidade dos diplomas, criada atraves do 

artigo 21 da Lei de Agao Civil Publica, que dispoe: "aplicam-se a defesa dos direitos 

e interesses difusos, coletivos e individuals, no que for cabivel, os dispositivos do 

Titulo III da Lei que institui o Codigo de Defesa do Consumidor", e do artigo 90 da 

Lei consumerista brasileira, que aduz: "aplicam-se as agoes previstas neste titulo as 

normas do Codigo de Processo Civil e da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, 

inclusive no que respeita ao inquerito civil, naquilo que nao contrariar suas 

disposigoes". 

Os interesses difusos sao, no posicionamento de Rogerio Tucci (1999, p. 06): 

Aqueles denominados em razao de a respectiva titularidade ser 
conferida a um numero indeterminado e indefinido de pessoas, fatica 
e circunstancialmente ligadas, de sorte a confundirem-se os de uma 
com os das outras, como se um so todos fossem. 
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Para Medeiros Neto, procurador regional do trabalho da 21 . a Regiao, (1999, p. 

24) "os interesses difusos estao inseridos em areas diversas de imprescindivel valor 

a vida da coletividade, estando ligados as proprias aspiragoes direcionadas ao 

sentido de preservagao, evolugao ou bem estar social." 

No campo legal, o parametro conceitual de direito difuso esta inserto no 

Codigo de Defesa do Consumidor, em seu artigo 81, paragrafo unico, inciso I, que 

preceitua serem: "os transindividuais, de natureza indivisivel, de que sejam titulares 

pessoas indeterminadas e ligadas por circunstancias de fato". 

Gandra Filho (2001) verifica, nesta acepgao, que constituem violagao a 

interesses difusos no ambito trabalhista: a ausencia de higiene e seguranga do 

trabalho, a inexigibilidade de concurso publico para admissao de empregados 

regidos pela CLT nas empresas publicas e sociedades de economia mista, a adogao 

de medidas discriminatorias contra os autores de reclamagoes trabalhistas e a 

utilizagao de trabalho escravo. 

Os interesses coletivos, por sua vez, sao aqueles que, na definigao de 

Mancuso (1997, p. 67), possuem como requisitos: 

a) um minimo de organizagao, a fim de que os interesses ganhem a 
coesao e identificagao necessarias; b) a afetagao desses interesses 
a grupos determinados (ou ao menos determinaveis), que serao os 
seus portadoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (enti esponenziali) e c) um vinculo juridico basico, 
comum a todos os participantes, conferindo-lhes situagao juridica 
diferenciada. 

A definigao legal de interesses coletivos esta presente no artigo 81, paragrafo 

unico, II, do Codigo de Defesa do Consumidor, que expoe: "sao os transindividuais, 

de natureza indivisivel de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas 

ligadas entre si ou com a parte contraria por uma relagao juridica base". 
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Desta forma, consoante o ensinamento de Ives Gandra Filho (2001), nas 

relacoes juridicas laborais estes interesses sao assim caracterizados: 

Seriam interesses coletivos de natureza trabalhista quaisquer lesoes 
genericas e potenciais a toda a coletividade dos empregados de uma 
determinada empresa, em relagao a quaisquer dos direitos 
trabalhistas constitucionalmente garantidos. 

Ulteriormente, tem-se os interesses individuals homogeneos, vagamente 

definidos no artigo 81, paragrafo unico, III, do Codigo de Defesa do Consumidor 

como "decorrentes de origem comum". 

A doutrina nacional veio complementar tal definicao, com autores como 

Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (1999, p. 1.864) ensinando, em outros 

termos, que os interesses individuals homogeneos sao os direitos individuals cujo 

titular e perfeitamente identificavel e cujo objeto e divisivel e cindivel. Encontrando-

se, assim, titulares determinaveis, que compartilham prejuizos divisfveis, oriundos da 

mesma circunstancia de fato. 

Neste diapasao, Medeiros Neto (1999, p. 25) enfatiza que: 

Na orbita trabalhista, sao exemplos de lesao a interesses individuals 
homogeneos a suspensao injustificada, pelo empregador, dos 
depositos de Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) 
pertinentes a um grupo de trabalhadores, bem como a reducao 
salarial injustificada, posta a um determinado grupo laboral, sem a 
exigencia constitucional da convencao ou acordo coletivo. 

2.3 A legitimidade para agir 

0 surgimento de direitos transindividuais, nestes compreendidos os difusos, 

coletivos e individuals homogeneos, trouxe para os processualistas relevante 



27 

questao referente a legitimagao para agir na propositura de agao civil publica. 

0 cerne da problematica consistia na superagao do tradicional principio da 

legitimagao ordinaria, insculpido no artigo 6.° do Codigo de Processo Civil, pelo qual 

"ninguem podera pleitear, em nome proprio, direito alheio, salvo quando autohzado 

por lei". 

Destarte, avultavam os interesses metaindividuais, perfeitamente 

identificaveis na sociedade e, entrementes, inexistiam sujeitos legitimados para 

promover a defesa de tais interesses em juizo. 

Nesta acepgao, a legitimagao extraordinaria, como enfatiza Francisco Antonio 

de Oliveira (1999, p. 89) ganha, diante do impasse, novos contornos, onde a agao e 

proposta por quern nao e o titular do direito material, postulando em nome proprio, 

direito alheio, desde que tenha autorizagao para tal. 

A legitimidade para a propositura da agao civil publica na Justiga do Trabalho 

se reveste desta importante caracteristica, qual seja, a substituigao processual. 

A Magna Carta de 1988, em seu artigo 129, inciso III, ratificando o disposto no 

artigo 5.°,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput, da Lei n.° 7.347/85 traz, de maneira clara e precisa, a competencia 

do Ministerio Publico do Trabalho, enquanto ente do Ministerio Publico da Uniao, 

para promover a agao civil publica para "a protegao do patrimonio publico e social, 

do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos". (grifo nosso). 

Ainda admitiu o texto constitucional, conforme o artigo 8.°, inciso III, de forma 

concorrente e disjuntivamente, a legitimidade das associagoes bem como dos 

sindicatos, desde que a pessoa juridica tenha regular constituigao, encontrando-se 

em funcionamento ha pelo menos um ano e que a defesa de interesse constitua um 

dos seus fins institucionais. Esses requisitos, conforme assinala Vigliar (1999, p. 82), 

sao chamados de "pertinencia tematica e de representatividade adequada". 
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Se houver urgencia ou necessidade a Lei n.° 7.347/85 preve, no seu artigo 

5.°, § 4.° a possibilidade de que o juiz dispense o primeiro requisito - estar a 

associacao formada ha mais de um ano - desde que exista necessidade na protecao 

daquele interesse, evidenciada pela dimensao ou caracteristica do dano ou pela 

relevancia do bem juridico a ser protegido. 

Trata-se, destarte, de legitimidade concorrente em que o enfoque de atuagao, 

nas palavras de Gandra Filho (1997, p.89) "e distinto, pois, enquanto o Ministerio 

Publico do Trabalho defende a ordem juridica protetiva do trabalhador, os Sindicatos 

defendem os trabalhadores protegidos pelo ordenamento juridico-laboral". 

Observa-se, ainda, que o artigo 5.° da Lei n.° 7.347/85 confere legitimidade 

ativa aos entes publicos. Neste sentido se pronuncia Nery Junior (2000, p. 577) para 

quern: 

A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, podem 
promover a agao civil publica sem outra procidentia complementar. 
No entanto, suas autarquias, empresas publicas e sociedades de 
economia mista, para que sejam considerados orgaos publicos 
legitimados, tern de demonstrar a pertinencia tematica ou subjetiva. 

Pode-se afirmar, outrossim, que a legitimidade e disjuntiva no sentido de nao 

ser complexa, uma vez que qualquer um dos co-legitimados podera propor, sozinho, 

a agao civil publica sem necessidade de formagao de litisconsorcio ou de 

autorizagao por parte dos demais co-legitimados. 

A legitimidade passiva, por sua vez, em consonancia com os ensinamentos 

de Hely Lopes Meirelles (2003, p. 173): 

[...] estende-se a todos os responsaveis pelas situagoes ou fatos 
ensejadores da agao, sejam pessoas fisicas ou juridicas, inclusive as 
estatais, autarquicas ou paraestatais, porque tanto estas como 
aquelas podem infringir normas de direito material [...], incidindo na 
previsao do artigo 1.° da Lei n.° 7.347/85 e expondo-se ao controle 
judicial de suas condutas. 
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Desta feita, nao ha nenhuma condigao especial para que alguem se encontre 

na posigao de legitimado passivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ad causam para a agao civil publica trabalhista. 

2.4 0 procedimento adotado na propositura da agao civil publica trabalhista 

Quando sao feitas referencias atinentes a agao civil publica trabalhista, logo 

surgem alusoes acerca da inexistencia de norma procedimental especifica pertinente 

a este instrumento processual no ambito da Justiga do Trabalho, ensejando, 

portanto, a invocagao de preceitos existentes na propria Consolidagao das Leis 

Trabalhistas de modo a resolver, no campo processual, tal discussao. 

Assim, preleciona Alexandre Nery de Oliveira (1999) que: 

Indubitavelmente, o artigo 769 do diploma consolidado indica o 
caminho mais seguro a instrumentalizagao da agao civil publica no 
seio trabalhista, ao explicitar que o processo comum sera fonte 
subsidiaria do processo do trabalho quando houver omissao, exceto 
quando constatada incompatibilidade com as normas rituais 
instituidas para a Justiga do Trabalho. 

Desta forma, enquanto o artigo 83, III, da Lei Complementar n.° 75/93 preve 

apenas a utilizagao, pelo Ministerio Publico do Trabalho, da agao civil publica na 

Justiga do Trabalho, mas nao Ihe fixa os parametros, a Lei n.° 7.347/85 estabelece o 

procedimento para a sua propositura, a ser adotado em qualquer jurisdigao. 

2.4.1 No ambito extrajudicial: o inquerito civil 

E cedigo que a agao civil publica trabalhista e precedida, geralmente, de um 

procedimento investigatorio ou inquerito civil. 
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Enquanto o procedimento investigatorio previo e uma forma mais simples de 

coleta de informagoes sobre uma possivel lesao ao ordenamento juridico, o inquerito 

civil, como bem anotou Mello FilhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apudTUCCI, 1999): 

Trata-se de procedimento meramente administrativo, de carater pre-
processual, que se realiza extrajudicialmente. O inquerito civil, de 
instauragao facultativa, desempenha relevante fungao instrumental. 
Constitui meio destinado a coligir provas e quaisquer outros 
elementos de convicgao, que possam fundamentar a atuagao 
processual do Ministerio Publico. 

E, pois, uma pega informativa por excelencia, colocada a disposigao do orgao 

ministerial, unico dos legitimados a gozar desta prerrogativa na forma como foi 

concebida pela Lei n.° 7.347/85, artigo 8.°, §1.°, atraves de seus orgaos de 

execugao. 

O inquerito civil nao se apresenta como pressuposto para o ajuizamento da 

agao civil publica trabalhista, desde que, por outros meios de convicgao, ja se tenha 

coligido os elementos suficientes para a sua responsavel propositura. Este e o 

entendimento extraido do artigo 8.°, § 1.°, da Lei n.° 7.347/85, in verbis: 

Art. 8.° omissis. 

§1 ° O Ministerio Publico podera instaurar, sob sua presidencia, 
inquerito civil, ou requisitar, de qualquer organismo publico ou 
particular, certidoes, informagoes, exames ou pericias, no prazo que 
assinalar, o qual nao podera ser inferior a 10 (dez) dias uteis. (grifo 
nosso). [...]. 

Nao se pode negar, todavia, em consonancia com a inteligencia de Francisco 

Antonio de Oliveira (1999, p. 176) que, em certos casos, a sua instauragao se torna 

inarredavel frente as circunstancias que se apresentam, e e de real valia para 

conseguir-se, antecipadamente, elementos de convicgao para a propositura da agao 

ou para o arquivamento do inquerito. 
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Em sendo procedente a noticia ou denuncia da lesao laboral e constatados os 

indicios de sua existencia, prossegue o doutrinador, o inquerito civil e instaurado 

atraves de portaria ou despacho ministerial, no qual e delimitado o objeto da 

investigacao e as diligencias a serem adotadas para a apuracao do ocorrido. 

Nos termos do artigo 5.°, § 6.° da Lei n.° 7.347/85, uma vez realizada a 

instrugao, atraves da coleta de provas, oitiva de testemunhas, juntada de 

documentos, realizacao de vistorias e quaisquer outros meios probatorios 

necessarios a firmar o convencimento do orgao ministerial, se este concluir pela 

existencia da lesao e de sua autoria, formulara ao inquirido, a proposta de 

ajustamento de conduta, atraves da assinatura de um termo, que corresponde a um 

titulo executivo extrajudicial. 

Hugo Nigro Mazzilli (1998, p. 107) destaca que no Termo de Compromisso de 

Ajustamento de Conduta, em sede de direitos transindividuais trabalhistas, 

indisponiveis que sao, nao ha disposicao ou renuncia a direitos, ja que o legitimado 

ativo nao abdica de nada, mas apenas aceita da parte contraria uma promessa de 

mudanca de comportamento. 

Em consonancia com o artigo 9.°,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput da Lei n.° 7.437/85 aceita a proposta 

de ajustamento de conduta ou verificada a improcedencia da denuncia ou noticia da 

lesao, o inquerito civil sera arquivado. 

Todavia, segundo o entendimento de Francisco Antonio de Oliveira (1999, p. 

181), o arquivamento do inquerito civil dar-se-a pela ausencia de convicgao do orgao 

ministerial trabalhista, mas nao sera de molde a obstar que qualquer um dos 

legitimados possa ajuizar a agao civil publica. 0 novo legitimado podera reunir 

elementos de convicgao que o Ministerio Publico do Trabalho nao conseguiu reunir. 
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Ressalte-se que o arquivamento nao ficara na dependencia de atitude 

solitaria do membro do Ministerio Publico do Trabalho. Nos termos da Lei n.° 

7.347/85, artigo 9.°, § 1.°, "os autos do inquerito civil ou as pecas de informagoes 

arquivadas serao remetidos, sob pena de incorrer em falta grave, no prazo de 3 

(tres) dias, ao Conselho Superior do Ministerio Publico." 

Finalmente, dispoe o artigo 9.°, § 4.°, que "deixando o Conselho Superior de 

homologar a promocao de arquivamento, designara, desde logo, outro orgao do 

Ministerio Publico para o ajuizamento da agao". 

2.4.2 No ambito judicial: a agao propriamente dita 

Na esfera judicial, o processamento da agao civil publica trabalhista seguira o 

rito ordinario laboral concernente aquele descrito para as reclamagoes trabalhistas 

em geral, devendo ser seguido, tanto quanto possivel, com a insergao, nos 

momentos proprios, dos preceitos atinentes a agao civil publica. 

0 ajuizamento da agao civil publica trabalhista deve-se proceder, exzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vi do 

disposto no artigo 2.° da Lei n.° 7.437/85, no foro do local onde ocorrer o dano, 

acompanhado dos elementos oferecidos na denuncia ou daqueles levantados 

atraves do inquerito civil, quando comprovada pelo parquet trabalhista a efetiva 

lesao a interesses transindividuais trabalhistas. 

No campo liminar, por forga do artigo 12 da lei in comento, e possivel o 

debate e a concessao da providencia requerida, no sentido de evitar, consoante 

opiniao de Francisco Antonio de Oliveira (1999, p. 198), de imediato, o dano 

causado ate que se decida sobre a legalidade, ou nao, da pratica apontada como 

lesiva a ordem juridico-laboral. O legislador, continua o renomado doutrinador, em 
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sede de agao civil publica, concebeu a cautelar satisfativa, autorizando que fosse 

adiantado o propriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA meritum causae, total ou parcialmente. 

Os atos processuais, segundo preleciona Alexandre Nery de Oliveira (1999), 

sao realizados em audiencia: das tentativas conciliatorias a oportuna apresentagao 

da resposta da parte re, instrugao plena e razoes finais, culminando no 

pronunciamento final do juizo por meio de regular sentenga. 

No tocante aos possiveis recursos, registre-se a falta da possibilidade do 

recurso de agravo de instrumento contra decisoes interlocutorias, no ambito 

trabalhista, em vista do preceito cogente inserto no artigo 893, § 1.°, da CLT. 

Consoante o ensinamento de Carlos Henrique Bezerra Leite (2004): 

Todavia, registra-se que a parte interessada podera prequestionar a 
materia atraves do "protesto nos autos ou em audiencia", sob pena 
de preclusao (CLT, art. 795). Feito o protesto, o interessado podera 
ressuscitar a materia em preliminar do recurso ordinario. 

Contra a sentenga da Vara do Trabalho podera ser interposto recurso 

ordinario para o Tribunal Regional do Trabalho, previsto na CLT no artigo 895, "a", 

dada a similitude com a apelagao civel. Da decisao deste, nas hipoteses legais, 

cabera recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. 

A materia trabalhista, em sede de agao civil publica, tambem pode se 

submeter ao Supremo Tribunal Federal, via recurso extraordinario (artigo 102, III, 

Constituigao Federal), sempre que envolver materia constitucional, prequestionada e 

apreciada pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

Os provimentos judiciais emitidos em decorrencia da agao civil publica 

trabalhista, conforme o artigo 16 da Lei n.° 7.347/85, detem efeito erga omnes, salvo 

se a agao for julgada improcedente por falta de provas, caso em que se podera 
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ajuizar nova agao, se obtidas novas provas. 

A concessao reclamada pode resultar de exame liminar, decorrente do poder 

geral de cautela conferido aos jufzes, na forma do artigo 12 da Lei n.° 7.347/85 e, 

ainda, de sentenga final, no provimento que pode determinar, conforme o artigo 11 

da citada lei,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in verbis: 

Art. 11 Na agao que tenha por objeto o cumprimento de obrigagao de 
fazer ou nao fazer, o juiz determinara o cumprimento da prestagao da 
atividade devida ou a cessagao da atividade nociva, sob pena de 
execugao especifica, ou de cominagao de multa diaria, se esta for 
suficiente ou compativel, independentemente de requerimento do 
autor. 

A indenizagao, em sendo a condenagao generica, sera revertida para um 

fundo, cujo objetivo seja gerar recursos para a restauragao dos bens violados. 0 

artigo 13 da Lei n.° 7.347/85 preceitua, a respeito, que: 

Art. 13 Havendo condenagao em dinheiro, a indenizagao pelo dano 
causado revertera a um fundo gerido por um Conselho Federal ou 
por Conselhos Estaduais de que participarao necessariamente o 
Ministerio Publico e representantes da comunidade, sendo seus 
recursos destinados a reconstituigao dos bens lesados. 

No particular caso dos interesses metaindividuais laborais, buscou-se a 

criagao de um fundo compativel com o interesse lesado. Nesse sentido, tanto a 

multa prevista no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta - firmado 

perante o Ministerio Publico do Trabalho - quanto a indenizagao postulada em juizo 

atraves da agao civil publica, podem reverter a favor do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), instituido atraves do artigo 10 da Lei n.° 7.998/90, justamente 

para proteger o trabalhador contra os males que o desemprego causa a sociedade 

brasileira. 
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CAPITULO 3 A ATUAQAO DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO 

NA PROPOSITURA DE AQAO CIVIL PUBLICA TRABALHISTA 

3.1 0 Ministerio Publico do Trabalho como agente 

0 Ministerio Publico do Trabalho recebeu legitimagao, como afirmado alhures, 

para funcionar como parte nas agoes civis publicas, em defesa dos interesses 

transindividuais trabalhistas, atraves do disposto no artigo 5.°,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput, da Lei n.° 

7.347/85 cumulado com o inciso III, do artigo 83 da Lei Complementar n.° 75/93. 

Na qualidade de agente, promotor da agao civil publica, enfatiza Mazzilli 

(1998, p. 22) que o parquet trabalhista ao identificar a incidencia de lesao a 

interesses metaindividuais laborais, tera o dever funcional de agir, deflagrando a 

demanda com posicionamento no polo ativo da relagao processual. 

Sobre este tema pondera o mesmo autor que: "Essa obrigatoriedade deve ser 

bem compreendida. Nao se admite que o Ministerio Publico, identificando uma 

hipotese em que deva agir, recuse-se a faze-lo: neste sentido, sua agao e um 

dever". 

Nesse passo, observa-se que esta obrigatoriedade esta adstrita a uma 

analise, por parte do orgao ministerial, do caso vertente, haja vista que o mesmo 

podera dispor da medida quando nao achar cabivel para a solugao do problema. 

Este limite esta traduzido na liberdade de convicgao, assegurada aos orgaos do 

Ministerio Publico pelo artigo 127, §1.° da Carta Magna de 1988, que dispoe acerca 

da independencia funcional. 

Todavia, merece destaque a cautela langada por Francisco Antonio de 

Oliveira (1999, p. 107), ao dispor que: "A sua fungao e muitas vezes policialesca. 

Deve, pois, exerce-la com intensa dedicagao, embora goze da liberdade de agao. 
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Vale dizer que nao a ajuizara se estiver certo de que nao existe fundamento para 

tanto". 

Dessa opiniao partilha Carvalho Filho (2001, p. 101) que enfatiza: 

O Ministerio Publico nao pode ser debil e temeroso, mas tambem 
nao pode ser disparatado e incongruente. Dai a necessidade de que 
seus orgaos sejam dotados de serenidade, de tecnica juridica, de 
imparcialidade, de discrigao e de humildade no exercicio relevante de 
suas atribuigoes. 

Diante do exposto, importa assinalar que o atuar ministerial depende, 

sobremaneira, da relevancia do bem juridico e do interesse social em questao. 0 elo 

entre a pertinencia da medida e a sua necessidade, configura a hipotese para o 

ajuizamento da agao civil publica trabalhista, desde que devidamente identificada a 

lesao laboral. 

Preve, ainda, o artigo 5.°, § 3.° da Lei n.° 7.347/85 que: "Em caso de 

desistencia infundada ou abandono da agao por associagao legitimada, o Ministerio 

Publico ou outro legitimado assumira a titularidade ativa". 

Esse dispositivo legal configura a hipotese de avocagao da agao pelo 

Ministerio Publico ou outro co-legitimado quando a desistencia do pedido ou 

abandono da agao, por parte das associagoes ou sindicatos, se mostre infundada. 

Ressalte-se que o Ministerio Publico do Trabalho so esta obrigado a agir se 

identificar a lesao ou a possibilidade de sua ocorrencia. Ao decidir assumir uma agao 

civil publica, o fara nos mesmos termos e criterios utilizados quando propoe ou deixa 

de propor uma agao qualquer. 

A tese adotada por Hugo Nigro Mazzilli (1998, p. 101), neste sentido, merece 

transcrigao: 
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Nao se ha de dar azo a que qualquer associagao ajuize agoes 
temerarias, manifestamente infundadas, sem o minimo suporte fatico 
ou juridico e sem a menor viabilidade processual, e mesmo assim ^ 
obrigue o Ministerio Publico a assumir a sua promogao em caso de 
desistencia ou abandono. 

No tocante aos deveres e onus conferidos ao Ministerio Publico do Trabalho, 

enquanto orgao agente na agao civil publica, retoma-se o disposto no artigo 769 da 

Consolidagao das Leis do Trabalho, que aduz: "Nos casos omissos, o direito 

processual comum sera fonte subsidiaria do direito processual do trabalho, exceto 

naquilo em que for incompativel". 

Por conseguinte, segundo a norma estatuida no artigo 81 do Codigo de 

Processo Civil ao Ministerio Publico cabe, no processo, os mesmos poderes e onus 

que as partes. 

Todavia, tal regra comporta restrigao, haja vista as seguintes peculiahdades 

destacadas por Ersio Miranda (2003): enquanto parte, o Ministerio Publico do 

Trabalho nao pode confessar, prestar depoimento pessoal, dispor do direito em 

litigio e reconhecer a procedencia do pedido, ja que estes sao atos processuais 

conferidos somente as partes com legitimagao ordinaria, conforme entendimento 

extraido do artigo 38 do Codigo de Processo Civil. 

Ademais, goza o orgao ministerial de prazo em dobro para recorrer e em 

quadruplo para contestar (CPC, artigo 188); deve receber intimagao pessoal nos 

autos em qualquer processo ou grau de jurisdigao em que oficiar (CPC, artigo 236, 

§2.°), dentre outras restrigoes ou prerrogativas. 

Neste diapasao, Ersio Miranda (2003) anota que: 
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A agao civil publica e indisponivel. Os entes com legitimagao 
extraordinaria nao podem transigir, renunciar ou desistir da agao, 
uma vez que nao sao os titulares dos interesses ou direitos materiais 
que estao a defender judicialmente. E o Ministerio Publico, embora o 
artigo 81 do Codigo de Processo Civil Ihe atribua os mesmos direitos 
e onus das partes, nao se submete a estes, tampouco a 
obrigatoriedade de prestar depoimento pessoal, a condenagao em 
custas e honorarios advocaticios, alem da agao nao estar sujeita a 
reconvengao. 

Parafraseando Ovidio Baptista da Silva (1997, p. 143), pode-se afirmar que a 

atuagao do Ministerio Publico do Trabalho, na qualidade de promotor da agao civil 

publica, e a alternativa moderna que viabiliza a superagao do principio dispositivo 

sem comprometimento da imparcialidade do juiz, condigao indispensavel para o 

exercicio da fungao jurisdicional. 

3.2 0 Ministerio Publico do Trabalho como fiscal da lei 

Dispoe o § 1.° do artigo 5.° da Lei n.° 7.347/85: "0 Ministerio Publico, se nao 

intervier no processo como parte, atuara obrigatoriamente como fiscal da lei". 

Emana do disposto o entendimento de que a atuagao do Ministerio Publico, 

no terreno da agao civil publica, e sempre obrigatoria, ja que se nao ajuizar a agao, 

devera intervir no processo compulsoriamente, na qualidade dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA custos legis. 

A atuagao ministerial neste sentido e balizada na verificagao da legalidade 

procedimental e material, pautando-se na constatagao da correta aplicagao do 

direito ao caso concreto. Para isso, opinara nos atos do processo, manifestando-se 

nos momentos oportunos e ofertando parecer ao final. 

Machado (1997, p. 223), a proposito da atuagao ministerial enquanto orgao 

interveniente, averbou que: 
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OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA parquet, atuando como custos legis, embora nao tenha a posigao 
de parte bem definida, porquanto nao seja autor nem reu, e tao parte 
quanto estes. Fiscalizando a atuagao das partes e a aplicagao da lei 
processual, promovendo o andamento do processo, propondo 
provas, requerendo diligencias, participando da instrugao. Assim, a 
instituigao busca ao final um provimento definitivo que seja conforme 
a vontade da lei material e nao conforme o interesse do autor ou do 
reu. 

0 Ministerio Publico do Trabalho, enquanto orgao interveniente, tera como 

fonte subsidiaria o direito processual comum, nos mesmos moldes em que o tera se 

sua atuagao se der como parte, conforme dito antes. 

Assim, agindo como fiscal da lei na propositura de agao civil publica 

trabalhista o Ministerio Publico, nos termos do artigo 83, inciso II do Codigo de 

Processo Civil, podera juntar documentos e certidoes, produzir prova em audiencia e 

requerer medidas ou diligencias necessarias ao descobrimento da verdade. Tera, 

ainda, vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do 

processo, sob pena de nulidade (artigo 83, I, CPC). 

Na jurisprudencia do Supremo Tribunal Federal encontra-se pronunciamento 

acerca da relevante fungao do Ministerio Publico enquanto custos legis: 

A qualificagao do Ministerio Publico como orgao interveniente defere-
Ihe posigao de grande eminencia no contexto da relagao processual, 
na medida em que Ihe incumbe o desempenho imparcial da atividade 
fiscalizadora pertinente a correta aplicagao do direito objetivo. (STF, 
ADI n.° 758). 

Feitas essas consideragoes, pode-se afirmar, ainda, que o Ministerio Publico 

do Trabalho, no seu mister de fiscal da lei, deve propugnar pelos interesses da 

ordem juridica, impedindo um desvirtuamento da imparcialidade do orgao 

jurisdicional. 

Marques (apud GUIMARAES JUNIOR, 1999), a esse respeito dispoe que: 
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O Ministerio Publico funciona como fiscal da lei para assegurar o 
respeito aos valores e bens tutelados na ordem juridica quando 
tenha esta de incidir para compor um litigio em que exista interesse 
publico, ou direitos que merecam amparo especial. 

Ademais, entende-se que a intervengao do Ministerio Publico do Trabalho, na 

proposigao de agao civil publica, e papel relevante na busca do cumprimento da 

fungao institucional e do interesse social e publico que sempre esta a nortear tal 

instrumento, para tutela transindividual de direitos obreiros. 

3.3 A excelencia da atuagao ministerial 

0 Ministerio Publico do Trabalho, conquanto ramificagao da instituigao 

ministerial brasileira, assume feigao impar no cenario mundial, haja vista a sua 

desvinculagao hierarquica diante da divisao tripartite dos poderes, contando com 

autonomia nao so institucional mas, principalmente, de seus membros, no que tange 

as garantias e prerrogativas. 

Neste contexto a agao civil publica denota, no ambito trabalhista, campo fertil 

para a atuagao do Ministerio Publico do Trabalho, ja que os interesses versados sao 

de cunho estritamente social e este instrumento processual empresta maior 

efetividade para a sua tutela juridica. 

Ersio Miranda (2003), em inestimavel contribuigao, afirma que: 

A atual tendencia de flexibilizagao dos direitos obreiros nada mais e 
que sua precarizagao legal em desfavor do trabalhador, ja tao 
aviltado em seus direitos, os quais via de regra, sao indisponiveis. 
Nesse sentido, a agao civil publica trabalhista deve ser encarada 
como um dos remedios processuais vigentes mais eficientes a fim de 
se alcangar uma protegao mais efetiva dos direitos laborais. 
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E, pois, neste sistema de claras diferengas sociais que desponta a inarredavel 

necessidade da presenga de um orgao como o Ministerio Publico do Trabalho, cuja 

atuagao e parametrizada pela proposta cidada construida atraves da Magna Carta 

de 1988 - pautada pelo respeito ao Estado Democratico de Direito -, no sentido de 

enfrentar grupos dominantes em nome de uma igualdade social e uma justiga plural. 

No campo da agao civil publica trabalhista nota-se que, apesar de existirem 

co-legitimados outros para a sua propositura, a atuagao ministerial mostra-se mais 

concreta diante da postura que Ihe fora outorgada pela Magna Carta de 1988, onde 

a independencia funcional e autonomia conferidas ao Ministerio Publico passaram a 

constituir subsidios importantes para a efetivagao deste aparato processual. 

Neste mesmo sentido e o posicionamento de Francisco Antonio de Oliveira 

(1999, p. 15) para quern: 

O Ministerio Publico, com independencia funcional, passou a 
constituir elemento da mais alta importancia para a titularizagao da 
agao civil publica entre aqueles legitimados pela lei, e dele 
dependera o maior ou menor sucesso da agao como instrumento de 
defesa dos interesses difusos, coletivos e individuals homogeneos. 
Nao se pode relegar ao oblivio que, dos legitimados pela lei, o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

parquet e o unico que tera independencia para levar a bom termo a 
agao civil publica, ja que os demais, seguramente terao certos 
envolvimentos politicos, em alguma ocasiao, que os impedirao de 
levar a bom norte a agao ou mesmo ajuiza-la. 

A luz destas consideragoes, demonstra-se o intenso comprometimento do 

parquet trabalhista com a defesa dos interesses sociais por intermedio de sua 

atuagao judicial, como tambem diante da utilizagao dos mecanismos extrajudiciais. 

Nesse contexto, observa-se que o inquerito civil e o termo de compromisso de 

ajustamento de conduta, instrumentos privativos do Ministerio Publico, proporcionam 
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uma verdadeira aproximagao do promotor de justiga com a comunidade, exercendo 

uma fungao que pode ser definida como a de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ombudsman2 qualificado. 

Para Fadel (1996, p. 54) o que faz a diferenga na atuagao ministerial sao os 

instrumentos colocados a sua disposigao com vistas ao exercicio mais responsavel 

da agao civil publica laboral. 0 Inquerito Civil, nesse passo, constitui pega essencial 

a formagao do convencimento deste orgao para fins de propositura da agao civil 

publica, e o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, enquanto titulo 

executivo extrajudicial, tern se mostrado eficiente no controle das macrolesoes. 

Diante do quadro fatico delineado, observa-se que o Ministerio Publico do 

Trabalho pode ser identificado como um estabilizador do equilibrio social e das 

relagoes massificadas laborais, comprometido com a sociedade e responsavel pela 

moralizagao e transparencia da atuagao dos empregadores. 

A erradicagao do trabalho infantil, a regularizagao do trabalho adolescente, o 

combate ao trabalho escravo, o regramento do trabalho indigena, a preservagao do 

meio-ambiente do trabalho, o combate a coagao empresarial para desistencia de 

direitos trabalhistas e o embate a todas as formas de dischminagao, devem ser 

horizontes a nortear a atuagao do parquet trabalhista via agao civil publica, quando 

esses interesses difusos atingirem a sociedade como um todo. 

Conforme escreve Burle Filho (2000, p. 366), denota-se a importancia do 

atuar ministerial na agao civil publica trabalhista a medida em que esta se converte 

em importante ferramenta de educagao social e democratica, e sua propositura 

acaba por transformar o processo civil coletivo em meio habil a concretizagao e 

realizagao dos direitos materiais metaindividuais obreiros. 

2Existente desde 1809 na Suecia, era responsavel pela representagao dos direitos e garantias 

fundamentals da cidadania e pela preservacao da probidade administrativa e da correta aplicacao das 

leis. 
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A respeito da importancia do Ministerio Publico no cenario juridico nacional e 

na propositura de agao civil publica, imprescindiveis sao as palavras de Rene Ariel 

Dotti {apudTUCCI, 1999) aqui reproduzidas: 

A figura do promotor de justiga deve ressurgir, na perspectiva de um 
novo Estado, de um Estado social e democratico de Direito, inspirado 
na visao material do Homem e do mundo, na compreensao do ser e 
da sua circunstancia e fortalecido no seu campo de atividade, 
tambem difuso em certa perspectiva diante de novos textos legais e 
de infra-estrutura de agao. E assim, tal figura ja nao aparece mais 
como agente reprodutor de conhecimentos distanciados no tempo, 
nao constitui mais a segunda via para a investigagao dos fatos, que 
estao a merecer o seu imediato conhecimento e a sua pronta 
intervengao. Essa abrangente e tutelar dimensao do Ministerio 
Publico na agao civil publica legitima e dignifica nao apenas a 
instituigao e aqueles agentes missionaries, como tambem o exercicio 
de mandato coletivo, aberto e permanente; o mandato para defender 
os interesses do Homem enquanto comunidade. 

Resta corroborar com os estudiosos supramencionados e acrescer que o 

engajamento, idealismo, coragem e destemor proprios dos orgaos do Ministerio 

Publico do Trabalho os leva a excelencia na propositura de agao civil publica laboral, 

na qual, de forma independente e autonoma, se busca a implementagao de uma 

politica voltada para a defesa dos interesses transindividuais dos trabalhadores, eis 

que o processo civil, de indole individualista e ortodoxa, nao mais se coaduna as 

necessidades do momento presente, onde mais apropriada se apresenta a 

configuragao do novo processo civil coletivo. 
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CONSIDERAQOES FINAIS 

Como demonstrado ao longo da analise, o objeto precipuo desta constitui-se 

na abordagem de alguns aspectos da agao civil publica trabalhista, com enfoque, 

entrementes, para a atuagao do Ministerio Publico do Trabalho na sua propositura. 

Destarte, a estrutura deste estudo se apresenta, inicialmente, com uma 

incursao na historia do Ministerio Publico do Trabalho, com vistas a percepcao dos 

objetivos de sua criagao, a evolugao da instituigao, seu conceito e a outorga de 

atribuigoes, pelo Poder Constituinte, a este mesmo orgao, o que proporcionou uma 

visao critica do mesmo e a conclusao de que o seu desenvolvimento manteve-se 

pautado em lutas sociais e politicas, apesar do posicionamento inconstante no 

ordenamento juridico patrio, perante as cartas constitutionals brasileiras de outrora. 

A processualistica trabalhista, enquanto disciplina juridica de cunho social, 

deve estar receptiva aos meios processuais que emprestem maior efetividade a 

tutela juridica dos direitos trabalhistas, especialmente os difusos, coletivos e 

individuals homogeneos. 

Neste passo, o segundo capitulo destinou-se a analise da agao civil publica 

trabalhista, pelo que se pode, a partir de agora, visualiza-la como sendo um dos 

remedios processuais vigentes mais eficazes para o alcance de uma melhor e mais 

celere defesa dos direitos trabalhistas. 

Por fim, a investigagao acerca da atuagao do Ministerio Publico do Trabalho 

nesta seara facultou a constatagao de que este orgao, quando atua, tern o condao 

de complementar a tendencia presente no ambito do direito laboral, no sentido de 

prestigiar as lides que envolvam interesses transindividuais, onde se prima pelo 
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distanciamento da otica individualista traditional, contribuindo, deveras, para a 

modernizagao do Direito Processual. 

Outrossim, foi possivel alcancar os objetivos propostos neste estudo, haja 

vista que reproduzidos no conteudo dos referidos capitulos, ao final, confirmou-se o 

entendimento posto no problema e hipotese azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA priori formulados: problema - 0 

Ministerio Publico do Trabalho, na propositura de agao civil publica trabalhista, 

exerce atuagao mais eficaz que a dos demais co-legitimados? Hipotese - Acredita-se 

que sim, haja vista que a sua atuagao esta pautada em importantes principios, tais 

como o da autonomia e independencia funcional, alem dos instrumentos que, com 

exclusividade, sao postos a disposigao do parquet, notadamente o Inquerito Civil e o 

Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta as Exigencias Legais. 

A relevancia da tematica posta, qual seja: A atuagao do Ministerio Publico do 

Trabalho na propositura de agao civil publica trabalhista, nao permite encerrar a 

discussao sobre o assunto, tao-somente atestar a maestria com que o parquet 

trabalhista age na defesa dos interesses transindividuais laborais. 

Com efeito, e irrefutavel a afirmagao de que o Ministerio Publico do Trabalho, 

efetivamente, e o unico co-legitimado que, agindo com independencia e precisao, 

consegue levar a bom termo a propositura de agao civil publica trabalhista. 

Acredita-se que este estudo sera de grande serventia para as pesquisas que 

virao a ser realizadas na esfera da Justiga do Trabalho, servindo, pois, de 

fundamento para as posteriores discussoes travadas em torno do dogma da 

legitimidade para agir e da excelencia da atuagao do parquet trabalhista em sede de 

agao civil publica laboral. 
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ANEXOS 



Presidencia da Republica 
Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N° 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985. 

Disciplina a agao civil publica de responsabilidade 

por danos causados ao meio-ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artistico, 

estetico, historico, turistico e paisagistico 

(VETADO) e da outras providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

Art. 1° Regem-se pelas disposigoes desta Lei, sem prejuizo da agao popular, as agoes de 

responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (Redacao dada pela Lei n° 8.884, de 

11.6.1994) 

I - ao meio-ambiente; 

II - ao consumidor; 

III - a ordem urbanistica; (Inciso incluido pela Lei n° 10.257, de 10.7.2001) 

IV - a bens e direitos de valor artistico, estetico, historico, turistico e paisagistico; (Inciso 

renumerado pela Lei n° 10.257, de 10.7.2001) 

V - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Redacao dada pela Lei n° 8.078. de 11.9.1990) 

(Inciso renumerado pela Lei n° 10.257. de 10.7.2001) 

VI - por infragao da ordem economica e da economia popular (Inciso renumerado pela Lei n° 

10.257, de 10.7.2001) (Redacao dada pela Mpv n° 2.180-35, de 24.8.2001) 

VII - a ordem urbanistica. (Inciso renumerado pela Lei n° 10.257. de 10.7.2001) (Redacao dada 

pela M P V n° 2.180-35, de 24.8.2001) 

Paragrafo unico. Nao sera cabivel agao civil publica para veicular pretensoes que envolvam 

tributos, contribuigoes previdenciarias, o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS ou outros 

fundos de natureza institucional cujos beneficiarios podem ser individualmente determinados. 

(Redacao dada pela Mpv n° 2.180-35. de 24.8.2001) 

Art. 2° As agoes previstas nesta Lei serao propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo 

juizo tera competencia funcional para processar e julgar a causa. 

Paragrafo unico. A propositura da agao prevenira a jurisdigao do juizo para todas as agoes 

posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. (Redacao dada 

pela M P V n° 2.180-35. de 24.8.2001) 

Art. 3° A agao civil podera ter por objeto a condenagao em dinheiro ou o cumprimento de 

obrigagcio de fazer ou nao fazer. 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4- Podera ser ajuizada agao cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o 

dano ao meio ambiente, ao consumidor, a ordem urbanistica ou aos bens e direitos de valor artistico, 

a seguinte Lei: 



estetico, historico, turistico e paisagistico (VETADO). (Redacao dada pela Lei n° 10.257. de 

10.7.2001) 

Art. 5° A agao principal e a cautelar poderao ser propostas pelo Ministerio Publico, pela Uniao, 

pelos Estados e Municipios. Poderao tambem ser propostas por autarquia, empresa publica, 

fundacao, sociedade de economia mista ou por associacao que: 

I - esteja constituida ha pelo menos um ano, nos termos da lei civil; 

II - inclua entre suas finalidades institucionais a protegao ao meio ambiente ao consumidor, a 

ordem economica, a livre concorrencia, ou ao patrimonio artistico, estetico, historico, turistico e 

paisagistico; (Redacao dada pela Lei n° 8.884. de 11.6.1994) 

§ 1° O Ministerio Publico, se nao intervier no processo como parte, atuara obrigatoriamente 

como fiscal da lei. 

§ 2° Fica facultado ao Poder Publico e a outras associagoes legitimadas nos termos deste artigo 

habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes. 

§ 3° Em caso de desistencia infundada ou abandono da agao por associagao legitimada, o 

Ministerio Publico ou outro legitimado assumira a titularidade ativa. (Redacao dada pela Lei n° 8.078, 

de 11.9.1990) 

§ 4.° O requisito da pre-constituigao podera ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto 

interesse social evidenciado pela dimensao ou caracteristica do dano, ou pela relevancia do bem 

juridico a ser protegido. (Paragrafo incluido pela Lei n a 8.078, de 11.9.1990) 

§ 5.° Admitir-se-a o litisconsorcio facultativo entre os Ministerios Publicos da Uniao, do Distrito 

Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. (Paragrafo incluido 

pela Lei n a 8.078. de 11.9.1990) 

§ 6° Os orgaos publicos legitimados poderao tomar dos interessados compromisso de 

ajustamento de sua conduta as exigencias legais, mediante cominagoes, que tera eficacia de titulo 

executivo extrajudicial. (Paragrafo incluido pela Lei n a 8.078. de 11.9.1990) 

Art. 6° Qualquer pessoa podera e o servidor publico devera provocar a iniciativa do Ministerio 

Publico, ministrando-lhe informagoes sobre fatos que constituam objeto da agao civil e indicando-lhe 

os elementos de convicgao. 

Art. 7° Se, no exercicio de suas fungoes, os juizes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que 

possam ensejar a propositura da agao civil, remeterao pegas ao Ministerio Publico para as 

providencias cabiveis. 

Art. 8° Para instruir a inicial, o interessado podera requerer as autoridades competentes as 

certidoes e informagoes que julgar necessarias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 1° O Ministerio Publico podera instaurar, sob sua presidencia, inquerito civil, ou requisitar, de 

qualquer organismo publico ou particular, certidoes, informagoes, exames ou pericias, no prazo que 

assinalar, o qual nao podera ser inferior a 10 (dez) dias uteis. 

§ 2° Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, podera ser negada certidao ou informagao, 

hip6tese em que a ag§o podera ser proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo ao 

juiz requisita-los. 

Art. 9° Se o orgao do Ministerio Publico, esgotadas todas as diligencias, se convencer da 

inexistencia de fundamento para a propositura da agao civil, promovera o arquivamento dos autos do 

inquerito civil ou das pegas informativas, fazendo-o fundamentadamente. 



§ 1° Os autos do inquerito civil ou das pegas de informacao arquivadas serao remetidos, sob 

pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (tres) dias, ao Conselho Superior do Ministerio 

Publico. 

§ 2° Ate que, em sessao do Conselho Superior do Ministerio Publico, seja homologada ou 

rejeitada a promogao de arquivamento, poderao as associagoes legitimadas apresentar razoes 

escritas ou documentos, que serao juntados aos autos do inquerito ou anexados as pegas de 

informagao. 

§ 3° A promogao de arquivamento sera submetida a exame e deliberagao do Conselho Superior 

do Ministerio Publico, conforme dispuser o seu Regimento. 

§ 4° Deixando o Conselho Superior de homologar a promogao de arquivamento, designara, 

desde logo, outro orgao do Ministerio Publico para o ajuizamento da agao. 

Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusao de 1 (um) a 3 (tres) anos, mais multa de 

10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigagoes Reajustaveis do Tesouro Nacional - ORTN, a recusa, o 

retardamento ou a omiss§o de dados tecnicos indispensaveis a propositura da agao civil, quando 

requisitados pelo Ministerio Publico. 

Art. 11. Na agao que tenha por objeto o cumprimento de obrigagao de fazer ou nao fazer, o juiz 

determinara o cumprimento da prestagao da atividade devida ou a cessagao da atividade nociva, sob 

pena de execugao especifica, ou de cominagao de multa diaria, se esta for suficiente ou compativel, 

independentemente de requerimento do autor. 

Art. 12. Podera o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificagao previa, em decisao 

sujeita a agravo. 

§ 1° A requerimento de pessoa juridica de direito publico interessada, e para evitar grave lesao a 

ordem, a saude, a seguranga e a economia publica, podera o Presidente do Tribunal a que competir o 

conhecimento do respectivo recurso suspender a execugao da liminar, em decisao fundamentada, da 

qual cabera agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicagao 

do ato. 

§ 2° A multa cominada liminarmente so sera exigivel do reu apos o transito em julgado da 

decis§o favoravel ao autor, mas sera devida desde o dia em que se houver configurado o 

descumprimento. 

Art. 13. Havendo condenagao em dinheiro, a indenizagao pelo dano causado revertera a um 

fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarao 

necessariamente o Ministerio Publico e representantes da comunidade, sendo seus recursos 

destinados a reconstituigao dos bens lesados. 

Paragrafo unico. Enquanto o fundo nao for regulamentado, o dinheiro ficara depositado em 

estabelecimento oficial de credito, em conta com corregao monetaria. 

Art. 14. O juiz podera conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparavel a 

parte. 

Art. 15. Decorridos sessenta dias do transito em julgado da sentenga condenatoria, sem que a 

associagao autora Ihe promova a execugao, devera faze-lo o Ministerio Publico, facultada igual 

iniciativa aos demais legitimados. (Redacao dada pela Lei n° 8.078. de 11.9.1990) 

Art. 16. A sentenga civil fara coisa julgada erga omnes, nos limites da competencia territorial do 

orgao prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiencia de provas, hipotese em 

que qualquer legitimado podera intentar outra agao com identico fundamento, valendo-se de nova 

prova. (Redacao dada pela Lei n° 9.494. de 10.9.1997) 



Art. 17. Em caso de litigancia de ma-fe, a danos, a associacao autora e os diretores 

responsaveis pela propositura da agao serao solidariamente condenados ao decuplo das custas, sem 

prejuizo da responsabilidade por perdas e danos. (Redacao dada pela Lei n° 8.078. de 11.9.1990) 

Art. 18. Nas agoes de que trata esta lei, nao havera adiantamento de custas, emolumentos, 

honorarios periciais e quaisquer outras despesas, nem condenac§o da associagao autora, salvo 

comprovada ma-fe, em honorarios de advogado, custas e despesas processuais. (Redacao dada 

pela Lei n° 8.078. de 11.9.1990) 

Art. 19. Aplica-se a agao civil publica, prevista nesta Lei, o Codigo de Processo Civil, aprovado 

pela Lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de 1973, naquilo em que nao contrarie suas disposigoes. 

Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta Lei sera regulamentado pelo Poder Executivo no 

prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 21 . Aplicam-se a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuals, no que for 

cabivel, os dispositivos do Titulo III da lei que instituiu o Codigo de Defesa do Consumidor. (Redacao 

dada pela Lei n° 8.078, de 11.9.1990) 

Art 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao. (Renumerado pela Lei n° 8.078. de 

11.9.1990) 

Art. 23. Revogam-se as disposigoes em contrario. (Renumerado pela Lei n° 8.078, de 11.9.1990) 

Brasilia, em 24 de julho de 1985; 164° da Independencia e 97° da Republica. 

JOSE SARNEY zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fernando Lyra 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 25.7.1985 




