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RESUMO 

A atual reforma do Poder Judiciario conferiu maior proemincncia a Justica do Trabalho. Alem 
de suprir algumas lacunas atinentes a competencia para conflitos trabalhistas, contemplou a 
Justica Obreira com urn vigoroso fortalecimento institucional, mormente ao ampliar-lhe 
sobremodo a competencia material. Com efeito, atribuiu-se a Justica do Trabalho competencia 
para julgar outras lides de natureza diversa, estranhas a sua classica competencia para o 
conflito obreiro-patronal. Conforme e objeto de abordagem no presente estudo - o anterior 
texto constitucional aludia a dissidios individuals e coletivos, entre trabalhadores e 
empregados; com a Emenda Constitucional n°. 45/2004 nao se vincula mais a competencia 
material da Justica do Trabalho entre empregado e empregador, mas, sim, na locucao "relacao 
de trabalho", a qual e mais abrangente e generica. Desta maneira, com a recente legislacao, 
nao apenas os conflitos oriundos das relacoes de emprego sao da competencia da Justica do 
Trabalho, mas, tambem, as celeumas que nascam de quaisquer relacoes de trabalho, tais como 
a relacao juridico-administrativa que liga os servidores publicos estatutarios e a 
Administracao Publica. Para tanto utiliza-se de metodos de interpretacao proprios da norma 
constitucional em comento, como o historico-evolutivo, o da maxima efetividade da norma 
constitucional entre outros. Evidencia-se no decorrer da pesquisa que existe grande 
divergencia por parte dos doutrinadores acerca do alcance do termo. Uns atestam que a 
redacao aprovada no Senado Federal excepcionou, da competencia da Justica do Trabalho, os 
servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissao, 
incluidas as autarquias e fundacoes publicas dos referidos entes da Federacao. Pacificou-se, 
na jurisprudencia, o entendimento no sentido de que, scrnpre que a relacao entre o agente 
publico e a Uniao, autarquia ou empresa publica federals for decorrente de uma relacao de 
trabalho, as acoes deverao ser aforadas perante a Justica do Trabalho. Em contrapartida, sendo 
a demanda fundada numa relacao regida pelo estatuto do Servidor Publico (Lei 8.112/1991), 
competente sera a Justica Federal ou ainda a Justica Co mum, no caso se servidores estaduais 
ou municipals, sendo, portanto, inconteste que entre o servidor e a Administracao Publica 
forma-se uma relacao de trabalho em sentido amplo, embora de natureza juridica distinta da 
contratual trabalhista, por isso outorgar a Justica do Trabalho competencia para dirimir 
conflitos decorrentes de direitos de servidores publicos estatutarios, nao regidos pela 
Consolidacao das Leis do Trabalho, seria referendar um retrocesso politico do que se vem 
implantando no Poder Judiciario nos ultimos tempos em relacao a especializagao de juizos. 
Em posicionamento diverso, outros estudiosos reforcam que a expansao da competencia da 
Justiga do Trabalho depende dos fatores politicos, materiais e da sociedade em conviver com 
a nova realidade, sendo que os litigios que envolvam servidores publicos estatutarios nao sao 
em si mesmo, incompativeis ou repugnaveis, representando apenas uma decisao politica. Por 
fim, evidencia-se que serao os Tribunals superiores que darao o ponto final na discussao 
acerca da competencia para julgar os servidores publicos estatutarios. 

Palavras-chaves: Justica do Trabalho. Competencia material. Servidor estatutario. 
Emenda 45. Relacao de trabalho. 



ABSTRACT 

The current reform of the Judiciary Power conferred greater proeminence to the 
Justice of the Work. Besides supplying some relative gaps to the ability for working 
conflicts, it contemplated Justice Worker with a vigorous institutional force, mainly 
when extending to it excessively the material ability. With effect, the Justice of the 
Work was attributed to it ability to judge others deals of diverse nature, strangers to 
its classic ability for the worker-patrimonial conflict. As it will be object of boarding in 
the present study - the previous constitutional text alluded the agreements individual 
and collective, between workers and used; with the Constitutional Emendation n°. 
45/2004 do not associate more the material ability of the Justice of the Work between 
used and employer, but, yes, in the locution "work relation", which is more including 
and generic. In this way, with the recent legislation, not only the deriving conflicts of 
the employment relationships are of the ability of the Justice of the Work, but, also, 
the divergences that are born of any relations of work, such as the legal-
administrative relation that binds the statutory public servers and the Public 
Administration. For in such a way it was used of proper methods of interpretation of 
the constitutional rules in comment, as of the historical evolution, of the maximum 
effectiveness of the constitutional rules among others. It was proven in elapsing of 
the research that exists great divergence on the part of the scholars concerning the 
reach of the term. Some certify that the writing approved in the Federal Senate 
excepted, of the ability of the Justice of the Work, the occupying servers of positions 
created by law, of effective provisions or in commission, enclosed the autarchies and 
public foundations of the related beings of the Federacy. It was pacified, in the 
jurisprudence, the agreement in the direction of that, always that the relation between 
the public agent and the federal Union, autarchy or public company will be decurrent 
of a work relation, the actions will have to be measured before the Justice of the 
Work. On the other hand, being the demand established in a relation conducted for 
the statute of the Public Server (Law 8,112/1991), competent it will be Federal 
Justice or still Common, in the case if serving state or municipal, being, therefore, 
uncosteded Justice that it enters the server and the Public Administration forms a 
relation of work in ample direction, even so of distinct legal nature of the contractual 
member of labor party, therefore to grant to the Justice of the Work ability to nullify 
decurrent conflicts of rights of statutory public servers, not prevailed for Consolidation 
of the Laws of the Work, would be to authenticate a retrocession politician of that if it 
comes implanting in the Judiciary Power in the last times in relation the specialization 
of judgments. In diverse positioning, other scholars strengthen that the expansion of 
the ability of the Justice of the Work depends on the factors politicians, materials and 
of the society in coexisting the new reality, being that the litigations that statutory 
public servers involve are not in same itself, incompatible or disliked, representing 
only one decision politics. Finally, he proved himself that they will be the superior 
Courts who will give the end point in the quarrel concerning the ability to judge the 
statutory public servers. 

Keywords: Justice of the Work. Material ability. Statutory server. Emendation n° 45/04. 
Relation of work. 
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INTRODUCAO 

A recente publicacao da EC (Emenda Constitucional) n.° 45, que implantou a primeira 

etapa da reforma do Poder Judiciario constituiu um formidavel avanco, nao obstante se 

ressinta ainda de imperfeicoes. Alem de suprir algumas graves lacunas atinentes a 

competencia para conflitos trabalhistas tipicos, contemplou a Justica do Trabalho com um 

vigoroso e alentador fortalecimento institucional, mormente ao ampliar-lhe consideravelmente 

a competencia material. 

A Emenda Constitucional em comento inovou significativamente na disciplina 

constitucional da competencia material da Justica do Trabalho, seja mediante um inedito 

detalhamento, decerto visando a evitar ao maximo os indesejaveis conflitos e excecoes de 

competencia; seja atribuindo-lhe competencia para julgar outras lides de natureza diversa, 

absolutamente estranhas a sua classica competencia para o conflito obreiro-patronal. 

O cerne da questao consiste, pois, em saber se o termo relacao de trabalho no novo 

texto constitucional se restringe apenas a relacao de emprego. Demonstrar-se-a neste trabalho, 

baseando-se nos mais pertinentes e abalizados escolios dos estudiosos deste ramo, que para 

efeito de ditar competencia material da Justica do Trabalho, a locucao relacao juridica de 

trabalho e utilizada com alcance mais abrangente que relacao juridica de emprego. 

Em essentia, a nova redacao emprestada pela EC n.° 45/2004 ao artigo 114 da CF 

(Constituicao Federal) convolou a Justica do Trabalho no juizo natural para o qual devem 

convergir todos os conflitos decorrentes do trabalho pessoal prestado a outrem. 

No tocante ao trabalho humano, seja subordinado, seja autonomo, este se acha 

relacionado de diferentes modos, visto que notoriamente pode ser objeto de distintas relacoes 

juridicas, contratuais, ou nao, entre as quais, a relacao juridica estatutaria entre o servidor 

publico e o Estado. Objetivar-se-a neste trabalho fazer apontamentos sobre essa relacao 
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juridico-administrativa, obviamente, em decorrencia da amplitude, sem pretensao de 

esgotamento do assunto. 

O tema do presente trabalho de conclusao de curso foi escolhido em decorrencia da 

relevancia do trabalho humano, considerado em sentido lato, como instrumento de realizacao 

e efetivacao da justica social. 

A Constituicao Federal e um marco instrumental de mudanca de paradigma social 

porque adota valores que norteiarn toda a interpretacao das leis e imprime ao aplicador do 

direito uma nova tonica. Esta tonica e voltada para a satisfacao dos interesses garantidos nos 

preceitos constitutionals, conferindo-lhes o valor axiologico e pragmatico concretos, de modo 

a favorecer que os direitos se efetivem. 

No proprio artigo 1° da Constituicao Federal encontra-se a dignidade da pessoa 

humana e o valor social do trabalho como mndamentos de construcao da sociedade brasileira, 

inserta no Estado Democratico de Direto. 

Na busca de respostas para as inquietaeSes levantadas como problematica da pesquisa 

utifizar-se-a de metodos interpretativos proprios da noraia constitucional, como e a norma em 

estudo, como o metodo da maxima efetividade constitucional e da forca normativa da 

Constituicao, alem dos consagrados metodos de desenvolvimento interpretativo, como o 

historico, o sistematico, e o evolutivo. Mas, e na colheita bibliografica que repousara a forma 

preponderante de perquiricao da tematica levantada utilizando-se de doutrinas consagradas 

sobre competencia trabalhista, bem como compendios administrativos informadores do 

regime juridico dos servidores publicos. 

No discorrer do assunto, far-se-a uma constru9ao gradativa de conhecimentos para so 

entao analisarmos a problematica da competencia para julgamento das lides juridico-

administrativas. Comecar-se-a investigando o conceito de servidor publico estatutario, 

identificando no bojo da Administracao Publica. Em seguida sera estudado o alcance do 
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termo relacao de trabalho na nova competencia material da Justica do Trabalho, tudo com 

fulcro de abalizar-se a discussao central deste trabalho: se a expressao "relacao de trabalho" 

que substitui a expressao "entre trabalhadores e empregadores" inserta no artigo 114 da 

Constituicao Federal de 1988, abarca relacoes hibridas, tais como a relacao do servidor 

publico estatutario e a Administracao Publica. 

Assim, o primeiro capitulo falara sobre os regimes juridicos dos servidores publicos 

(estatutario, celetista e especial), como o conflito de direitos e deveres a que o agente se 

submete ao concretizar-se o vinculo que o liga a entidade subordinante. Classificar-se-a os 

servidores publicos e serao especificados os agentes administrativos, dando-se enfase ao 

servidor estatutario. 

Procurar-se-a de forma topica apresentar as teorias sobre a natureza do vinculo 

servidor-Estado fazendo um paralelo sobre a natureza do vinculo empregado-empregador, 

considerando-se que ambos os vinculos sao especies do genero relacao de trabalho. Por fim, 

ressalvar-se-a a competencia jurisdicional dos dissidios individuals no setor publico. 

No segundo capitulo sera esbocado como o termo relacao de trabalho deve ser 

interpretado no bojo do inciso I do artigo 114 da Constituicao Federal apos as modificacoes 

implementadas pela emenda 45. Para tanto, serao estudadas as principals interpretacoes dos 

termos relacao de trabalho e relacao de emprego, bem como os elementos que os compoem e 

as teorias que discutem o alcance da expressao relacao de trabalho no ordenamento juridico. 

Analisar-se-a em particular, a disposicao estabelecida no inciso I do artigo 114 da 

Constituicao Federal, que inclui na competencia material atribuida a Justica do Trabalho, as 

acoes oriundas da relacao de trabalho, abrangidos os entes de direito publico externo e da 

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

Municipios. E justamente essa disposicao que encerra, no que respeita a Justica do Trabalho a 
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alteracao mais significativa e que ensejara partes significativas dos debates, porque toma 

regra situacoes admitidas como excecao. 

Sera visto que a regra ate entao correspondia as acoes decorrentes da relacao de 

emprego (especie de relacao de direito material da qual a relacao de trabalho e genero) - e, 

ainda assim, por forca da expressao que se extrai da redacao anteriormente inscrita no caput 

do artigo 114 da Carta Magna, que, em realidade, fixava a competencia nao propriamente em 

razao da materia, mas sim em razao dos sujeitos integrantes da relacao juridica processual 

(trabalhadores e empregadores) agora corresponde as acoes resultantes da relacao de trabalho. 

No terceiro capitulo sera levantada uma das hipoteses que desafia os interpretes da 

norma contida no inciso I do art.l 14 da CF, qual seja, a competencia para julgar os conflitos 

entre os servidores estatutarios e a Administracao Publica. Vislumbrar-se-a as mais insignes 

opinioes dos estudiosos deste tema acerca da inclusao ou nao do julgamento dos conflitos 

juridico-administrativos na competencia da Justica Laboral, bem como o posicionamento da 

propria Justica do Trabalho e do STF (Supremo Tribunal Federal). 

Far-se-a, ainda, uma profunda analise de como a redacao do inciso I do art.l 14 foi 

apresentada pela Comissao de Constituicao, Justica e Cidadania do Senado Federal, 

ressaltando a impetracao da ADIn (Aeao Direta de Inconstitucionalidade) n.° 3395 no Excelso 

Pretorio a respeito do vicios de constitucionalidade levantados, bem como a opiniao daqueles 

que seguem o entendimento do STF e os que negam fundamento as raz5es da liminar 

proferida por esta Corte Suprema, entendendo pela ampliacao da competencia da Justica do 

Trabalho para absorver as lides juridico-administrativas. 

Cumpre apenas ressalvar que conquanto de cunho precipuamente interpretativo, a 

pesquisa que se inicia e questionada no ambito da doutrina processual trabalhista como a 

maior revolucao porque passa a Justica do Trabalho deste o surgimento desta como orgao 
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autonomo do judiciario a partir da Constituiyao de 1946, eis que dependendo da interpreta9ao 

que seja adotada modificar-se-a significativamente o foco da jurisdipao trabalhista. 



CAPITULO 1 REGIME JURIDICO DO SERVIDOR PUBLICO 

Antes de adentrar no estudo especifieo sobre a competencia para julgar os litigios 

entre os servidores publicos estatutarios e o Estado, cumpre investigar a localizacao exata dos 

servidores publicos, genericamente falando, no bojo da Administracao Publica. Dentro de 

uma otica geral, analisar-se-a o contexto dos regimes juridicos que vinculam os agentes 

administrativos a entidade subordinante, dando prioridade ao regime do servidor publico 

estatutario, objeto de maior importancia deste trabalho. 

Serao abordadas, ainda, as teorias mais relevantes que explicam a natureza do vinculo 

entre o servidor-Estado, comparando-as com as teorias que tratam do vinculo entre 

empregado-empregador. Tudo com o fulcro de cotejar estas duas especies de servidores 

publicos (em sentido lato), para aprimorar a discussao acerca da competencia jurisdicional dos 

dissidios individuals no setor publico. O fundamento do estudo desenvolvido neste capitulo e 

o de que nao se pode adentrar uma pesquisa sem antes oferecer consideracoes gerais do tema 

que sera abordado. 

1.1 Administracao publica 

O estudo da Administracao Publica, compreendendo sua estrutura e atividades, deve 

ter como referenda o conceito de Estado, ja que sobre este repousa toda a concepcao moderna 

de organizacao e funcionamento dos servicos publicos a serem prestados aos administrados. 

A ideia de Estado varia conforme o prisma que se queira enfocar. Todavia, a mais 

didatica, entre elas, parece ser a que o define como nacao politicamente organizada. Ou de 

maneira mais completa, como ilustra Lopes (1993, p. 19): "E o Estado, assim, sociedade 
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politica estruturada a partir do Direito, que tern como fonte primaria normativa um documento 

resultante do pacto social, que e a Constituicao". 

Substituida a concepcao de Estado-policia pela de Estado de direito, em conseqiiencia 

da sua submissao a legalidade, dividiram-se os poderes Legislativo, Judiciario e Executivo, 

que a moderna doutrina constitucional prefere denominar de funcoes. Neste ponto cabe 

destacar que trataremos mais especificamente sobre o poder Executivo, ja que a 

administracao, na prestaeao dos servicos publicos, tern por excelencia a funcao executiva. 

Administracao Publica e o conjunto de meios institucionais, materials, fmanceiros e 

humanos preordenados a execucao das decisoes politicas. O texto constitucional utiliza a 

expressao Administracao Publica com dois sentidos, um objetivo e outro subjetivo. 

No primeiro caso, sentido objetivo, a expressao Administracao Publica e empregada 

como a propria atividade administrativa, como gestao do interesse publico (funcao 

administrativa) executado pelo Estado, predominantemente, pelo Poder Executivo. Possui as 

seguintes caracteristicas: atividade concreta (execucao da vontade do Estado prevista em lei); 

satisfacao direta e imediata dos fins do Estado; regime juridico de direito publico. 

No sentido subjetivo, a expressao e utilizada como o conjunto de agentes, orgaos e 

pessoas juridicas que tern a incumbencia de executar as atividades administrativas. Neste 

trabalho, tem-se como referenda o sujeito da funcao administrativa. 

Como menciona Pietro (2003, p. 49): 

[...] ha outra distincao apontada pela doutrina, a partir da ideia de que 
administrar compreende planejar e executar: a) em sentido amplo, a 
Administracao Publica, subjetivamente considerada, compreende tanto os 
orgaos governamentais, supremos, eonstitucionais (Governo), aos quais 
incumbe tracar os pianos de acao, dirigir, comandar, como tambem os 
orgaos administrativos, subordinados, dependentes (Administracao Publica, 
em sentido estrito), aos quais incumbe executar os pianos governamentais; 
ainda em sentido amplo, porem, objetivamente considerada, a administracao 
publica compreende a funcao politica, que traca as diretrizes 
governamentais e a funcao administrativa, que as executa; b) em sentido 
estrito, a Administracao Publica compreende, sob o aspeeto subjetivo, 
apenas os orgaos administrativos e, sob o aspeeto objetivo, apenas a funcao 
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administrativa, excluidos, no primeiro caso, os orgaos governamentais e, no 
segundo, a fiineao politica. 

Diante disso, deduz-se que a insigne doutrinadora interpreta a expressao 

Administracao Publica em seus sentidos subjetivo e objetivo. Segundo a professora, o termo 

designa, sob aquele primeiro aspeeto, os entes que exercem a atividade administrativa, 

compreendidos nestes as pessoas juridicas, orgaos e agentes publicos, e, sob aquele segundo 

aspeeto, a natureza da atividade exercida por aqueles entes, portanto a propria funcao 

administrativa. 

1.2 Organizacao administrativa 

O Estado atua por meio de orgaos, agentes e pessoas juridicas, agindo direta ou 

indiretamente. O Dec-lei n. 200/67 classificou a Administracao federal em direita e indireta, 

alem de indicar seus componentes. Classificacao que, apesar das criticas, acabou sendo 

incorporada pela doutrina brasileira e recepcionada pela Constituicao Federal de 1988, 

conforme disp5e o seu artigo 37. 

Na verdade, a atuacao do Estado nao se restringe aos servicos publicos, muitas vezes, 

pelos mais diversos motivos, atua no ambito de atividades reservadas essencialmente a 

iniciativas privadas. Trata-se de atividade de intervencao, que compreende, alem da 

regulamentacao e fiscalizac&o da atividade economica de natureza privada, tambem a atuacao 

direta no dominio economico, o que se da por meio de empresas estatais. 

De qualquer forma, pelo Dec-lei n. 200/67, diz-se Administracao direta como o 

conjunto de orgaos que integram os Entes federativos, com competencia para o exercicio, de 

forma centralizada, das atividades administrativas do Estado. Segundo Motta (2001, p. 134): 

A Administracao direta e composta pelos orgaos que integram as pessoas 
juridicas politicas (Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios), com 
funcoes piiblicas administrativas outorgadas por lei (art.4°, inciso I do 
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Decreto-Lei n. 200, de 25/2/67, com redacao dada pela Lei n.7.596, de 
10/4/87, arts. 15 e 29 da Lei n. 8.490/92: Administracao direta: servicos 
integrados na estrutura administrativa da Presidencia da Republica e dos 
Ministerios). 

A Administracao indireta, por sua vez, representa o conjunto das entidades que, 

ligadas a Administracao Direta, prestam servicos publicos ou de interesse publico. Resulta dai 

que a Administracao Indireta e o proprio Estado executando algumas de suas funcoes de 

forma descentralizada. 

Compoem a Administracao indireta, no direito positivo brasileiro: autarquias, 

fundacoes instituidas pelo poder publico, empresas publicas e sociedades de economia mista 

(art. 4°, Dec-lei n. 200/67, com alteracao da Lei n. 7.596/87). Devem-se incluir, ainda, nessa 

classificacao, os servicos delegados a particulares (concessionaries permissionarios e 

autorizatarios), que nao estando integrados na Administracao Indireta prestam servicos das 

entidades da Administracao Direta e Indireta de forma descentralizada. 

Neste diapasao, convem ressaltar os entes paraestatais que nao compoem a 

administracao direta nem a indireta (servicos sociais autonimos, organizacao da sociedade 

civil de interesse publico e outros). 

Partindo do pressuposto do que seria o Direito Administrativo, Meirelles (2003, p. 24) 

assim o conceitua: "E o conjunto harmonico de principios que regem os orgaos, os agentes e 

as atividades publicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados 

pelo estado". 

Cumpre-se a partir de entao, discorrer a respeito do que seriam esses orgaos e agentes 

atrelados a administracao. 

Segundo Bandeira de Mello (2001, p. 84-85): 

Os orgaos publicos sao centros de competencia instituidos para o 
desempenho de funcoes estatais, atraves de seus agentes, cuja atuacao e 
imputada a pessoa juridica a que pertencem; sao as unidades diferentes 
entre as quais o Estado reparte os encargos de sua alcada, cada qual dessas 
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unidades representativas de uma parcela de atribuieoes quanta aos assuntos 
que lhe sao afetos. 

Justamente por se caracterizar como unidades abstratas, os orgaos necessitam contar 

com o elemento humano, cuja vontade lhes dar dinamismo, por meio de seus prepostos, na 

qualidade de agentes publicos, ocupantes de cargos publicos, no desempenho de func5es 

publicas. 

A despeito do esforco de desenvolvimento de teorias varias para definir a natureza dos 

orgaos, a doutrina prevalente, conforme noticia Di Pietro (2001), e a que entende o orgao 

como mero feixe de atribuieoes, inconfundivel com os agentes. Hely Lopes Meirelles (2003) 

destaca que as muitas classificacoes elaboradas para os orgaos publicos sao em sua grande 

maioria destituidas de proposito pratico, limitando-se por isso, o autor, a agrupa-los 

simplesmente em razao de sua posicao estatal, estrutura e atuacao funcional. Com esta 

ressalva, ele define o que sejam orgaos independentes, autonomos, superiores e subalternos, 

conforme seguinte sintese: 

Orgaos independentes, ou primarios de Estado: representatives dos Poderes 
do Estado (Legislativo Judiciario e Executivo); emanam da propria 
Constituigao Federal. 

[...] 

Orgaos autonomos: situam-se na cupula da Administracao, abaixo dos 
orgaos independentes, e subordinados a seus membros. Possuem autonomia 
ampla; sao orgaos diretivos, que desempenham funcoes de coordenacao, 
planejamento, fiscalizacao e supervisao das materias afetas a sua esfera de 
competencia. 

[...] 

Orgaos superiores: possuem poder de direcao, controle, decisao e comando 
das materias afetas a sua competencia, geralmente de cunho tecnico, 
subordinados e controlados por hierarquia a uma chefia superior; destituidos 
de autonomia administrativa e financeira. 

[...] 

Orgaos subalternos: exercem funcao de execucao do planejamento tecnico e 
administrativo oriundo dos orgaos superiores, estando sempre em posicao 
hierarquicamente inferior, com ampla limitacao de poder decisorio. 
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O mesmo autor classifica ainda os orgaos como simples ou unitarios (constituidos por 

apenas um centra de atribuicoes, sem demais subdivisoes em seu interior) e compostos 

(constituidos por varios outros orgaos); singulares ou unipessoais (integrados por apenas urn 

agente) e colegiados (integrados por varios agentes). 

Apreciados os orgaos publicos como centres de competencia, aptos a realizaeao das 

funcoes do Estado, sera visto, agora, as pessoas fisicas que atuam como seus agentes, com 

parcelas de seu poder. 

O Estado, para manifestar sua vontade, atribui a determinadas pessoas, selecionadas 

por criterios administrativos, politicos ou civicos, competencia para agir em seu nome. Sao, 

assim, agentes publicos, as pessoas que, de alguma forma recebem a incumbencia de atuar em 

nome do Estado, nao so no desempenho da funcao administrativa, mas tambem no 

desempenho das demais funcoes. 

Segundo Brandao (2004, p. 16): 

O conceito de agente publico nao se confunde com a nocao de servidores 
publicos. A complexidade da atividade estatal fez com que pessoas, mesmo 
sem vinculo profissional com o Poder Publico, recebessem a incumbencia 
de atuar em nome do Estado. O conceito de agente publico e amplo, 
alcancando todas as pessoas que recebem atribuicao pra atuar em nome do 
Estado, independentemente da natureza do vinculo. 

A classificacao mais importante dos agentes publicos decorre da natureza do vinculo 

existente entre eles e o Estado. Dentro de tal contexto, a doutrina solidificou a classificacao 

que aponta a existencia de agentes politicos, honorificos, delegados e administrativos. 

Os agentes politicos sao os componentes do governo nos seus primeiros escaloes, 

investidos em cargos, funcoes, mandatos ou comissoes, por nomeac&o, eleicao, designacao ou 

delegacao para o exercicio de atribuicoes constitucionais. 

Segundo Meirelles (2003, p. 77): 

Nesta categoria encontram-se os Chefes de Executivo (Presidente da 
Republica, Governadores e Prefeitos) e seus auxiliares imediatos (Ministros 
e Secretarios de Estado e Municipio); os membros das Corporacoes 
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Legislativas (Senadores, Deputados e Vereadores), os membros do Poder 
Judiciario (magistrados em geral); os membros do Ministerio Publico; os 
membros do Tribunal de Contas; os representantes diplomaticos e demais 
autoridades que atuem com independencia funcional no desempenho de 
atribuicoes governamentais, judiciais ou quase-judiciais, estranhas ao 
quadro do servico publico. 

Os agentes politicos nao estao sujeitos as mesmas normas dos servidores publicos. 

Veja-se jurisprudencia que se adequa ao caso: 

Agente politico. Relacao de emprego. O exercente de cargo publico como 
secretario municipal, por designacao para exercicio de atribuicoes 
constitucionais atinentes a organizacao do governo e administracao publica, 
como auxiliar do chefe do executivo do municipio se enquadra na categoria 
de agente politico, nao se sujeitando as normas pertinentes aos empregados 
ou servidores publicos (TRT - 3a R. - 2 a T. - RO. n. 21996/97 - Rel. Julio 
Bernardo do Carmo - DJMG 21.08.98). 

Os agentes honorificos sao cidadaos convocados, designados ou nomeados para 

prestar, transitoriamente, determinados servicos ao Estado, em razao de sua condicao civica, 

de sua honorabilidade ou de sua notoria capacidade profissional, mas sem qualquer vinculo 

empregaticio ou estatutario e, normalmente sem remuneracao. Segundo Meirelles (2003, p. 

79): 

Tais servicos constituem o chamado munus publico, ou servicos publicos 
relevantes, de que sao exemplos a funcao de jurado, de mesario eleitoral, de 
eomissario de menores, de presidente ou membro de comissao de estado ou 
de julgamento e outros dessa natureza. 

Os agentes delegados sao particulares que recebem a incumbencia da execucao de 

determinada atividade, obra ou servico publico e o realizam em nome proprio, por sua conta 

em risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalizac&o do delegante. 

Nessa categoria encontram-se os concessionaries e permissionarios de obras e servicos 

publicos, os serventuarios de oficios ou cartorios nao estatizados, os leiloeiros, os tradutores e 

interpretes publicos, as demais pessoas que recebem delegacSo de alguma atividade estatal ou 

servicos de interesse coletivo. 
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Finalizando esta classificacao dos agentes publicos, vislumbrar-se-a o objeto principal 

deste estudo, de forma ampla, qual seja, os agentes administrativos, o qual sera estudado em 

topico a parte, que segue abaixo, pela relevancia do assunto para este trabalho. 

1.2.1 Agentes administrativos 

Os agentes administrativos sao as pessoas que se vinculam profissionalmente ao 

Estado. Atualmente, com o fim da obrigatoriedade constitucional de manutencao do regime 

juridico unico no ambito da Administracao direta, autarquica e fundacional, convivem duas 

especies de vinculo, unindo os agentes administrativos e o Estado. O vinculo legal, tambem 

denominado estatutario, em que o ocupante de cargo publico (servidor publico) tern suas 

relacoes profissionais com o Estado regidas por lei, e o vinculo contratual, em que as relacoes 

juridicas entre o empregado publico e o Estado sao disciplinadas por contrato de trabalho 

regido pela Consolidacao das Leis Trabalhistas (CLT). 

Na categoria de agentes administrativos, devem ser incluidos tambem os contratados 

de forma temporaria, na forma do art. 37, IX, da Constituicao Federal. Apesar da natureza 

temporaria, a contratacao tern como fundamento a prestacao remunerada de servico, fato 

suficiente para que eles sejam considerados agentes administrativos, como os servidores e 

empregados publicos. Segundo Oliveira (2004, p. 19): 

Nao ha necessidade de criar-se categoria propria pra designar os agentes 
que de forma temporaria, sao contratados pelo Estado nas situacoes 
previstas em lei, sendo mais logico abriga-los na categoria dos agentes 
administrativos. 

Servidores publicos, em sentido amplo, sao todos os que prestam servicos ao Estado, 

incluindo a Administracao indireta, tendo vinculo empregatlcio e sendo pagos pelos cofres 

publicos. Nessa classificacao estao tanto os servidores estatutarios, sujeitos ao regime legal, 
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quanto aos empregados publicos, do regime contratual, alem dos temporarios, nos termos do 

art.37, IX, da CF/88. 

1.2.1.1 Servidores estatutarios 

Os servidores estatutarios, tambem chamados de funcionarios publicos (como na 

CF/67), sao os titulares de cargos publicos e estao sujeitos ao regime legal, ou estatutario, pois 

e lei de cada ente da Federacao (Uniao, Estados-membros, Distrito Federal e Municipios) que 

estabelece as regras de relacionamento entre os servidores e a Administracao Publica. 

Tais regras podem ser alteradas unilateralmente, mas com respeito aos direitos ja 

adquiridos. Esse regime e destinado, preferencialmente, as funcoes publicas que exigem do 

agente poderes proprios de Estado (art. 247 da CF/88), conferindo-lhe prerrogativas especiais, 

como a estabilidade. No piano federal, o Estatuto dos Servidores Civis da Uniao, Autarquias e 

Fundacoes Publicas e a Lei n° 8.112/90, com alteracoes posteriores determinadas 

especialmente pela Lei n° 9.527/97. 

A relacao entre o servidor estatutario e a Administracao Publica e de natureza 

institucional, pois a manifestacao de vontade limita-se ao nascimento do vinculo, sendo que a 

sua continuidade nao decorre da vontade das partes, mas sim da lei. Alem de tratar-se de um 

regime de natureza institucional, pode-se apontar outra caracteristica, qual seja, cada Ente da 

Federacao possui o seu sistema de normas. 

A possibilidade de instituicao de regime proprio por cada um dos Entes da Federacao 

decorre da sua organizacao govemamental autonoma (arts. 1°, 18 e seguintes da CF), 

observados os preceitos e os principios constitutionals, a saber: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiencia (art. 37, caput, CF). 
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1.2.1.2 Empregados publicos 

O empregado publico, tambem denominado de servidor publico trabalhista, e aquele 

que presta servico para Administracao Publica e e regido pelo regime trabalhista previsto na 

legislacao federal (CLT e outras normas), ou seja, o mesmo da iniciativa privada, com 

algumas limitacoes impostas pelo Direito Publico. 

A Administracao Publica direta e indireta (fundacoes de direito publico e autarquias) 

podem ou nao adotar o regime trabalhista para a contratacao de pessoal, sendo que as 

fundacoes de direito privado, empresas publicas, sociedades de economia mista e as suas 

subsidiarias estao atreladas obrigatoriamente a esse regime (art. 173, CF). O que tambem 

ocorre com os empregados das pessoas de cooperac&o governamental. 

Com a Lei n. 9.962, de 22 de fevereiro de 2000, a Uniao abandonou parcialmente o 

regime administrativo da Lei n. 8.112/90 para as novas contratacoes, passando a preve a 

admissao de pessoal como empregado publico, bem como sobre a transformacao dos atuais 

cargos em empregos na forma da legislacao especial, com vedacao expressa apenas para os 

cargos de provimento em comissao. 

Regime trabalhista e o modo pelo qual se estabelecem as relacoes juridicas entre os 

empregados publicos e a Administracao Publica, quando disciplinadas pela Consolidacao das 

Leis do Trabalho e outras normas. 

Neste regime, o vinculo empregaticio e de natureza contratual, comum, equiparando-

se a Administracao ao empregador particular, sem quaisquer prerrogativas especiais. 

Neste sentido, Carrion (2004, p. 84) comenta: 

Os empregados publicos mantem com qualquer entidade estatal relacao de 
emprego disciplinada pelo Direito do Trabalho, materializado na CLT e nas 
demais normas laborais da atividade privada; seus principios sao os de 
direito privado, de indole contratual, apesar do grande volume de normas 
cogentes. 
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Em outras palavras, a autoridade publica, ao contratarem empregados, abdica do seu 

poder de imperio e o seu relacionamento passa a ser contratual de empregado e empregador. 

Nao de autoridade e cidadao. Com vinculacao em contrato deixa de existir a autoridade no 

sentido que lhe empresta a lei. Assim, assume a Administracao Publica o papel do 

empregador descrito no art. 2°, caput, CLT, ou do empregador por equiparacao (art. 2°, § 1°), 

nas hipoteses em que nao ha o risco empresarial, nao lhe sendo aplicado o previsto no art. 7°, 

alineas c e d, da CLT. 

Contudo, mesmo nas contratacoes pelo regime trabalhista, impoe-se a relacao juridica 

de trabalho preceitos de Direito Publico, como por exemplo, exigencia de aprovacao em 

concurso publico; vedacao de acumulacao de cargos e empregos, inumeros limites legais para 

a remuneracao, dentre outros. 

1.2.1.3 Servidores temporarios 

Por fim, os denominados servidores temporarios, que sao contratados por tempo 

determinado, com a finalidade de atender necessidade temporaria de excepcional interesse 

publico prevista em lei (art. 37, IX, CF). 

Oliveira (2004) aponta como caracteristicas essenciais e imprescindiveis da 

contratacao em carater temporario do agente publico: o tempo determinado, a necessidade 

temporaria, o interesse publico e o carater excepcional do interesse publico. 

Uma outra posicao, defendida tambem por Pietro (2001), considera que eles exercem 

funcao, sem estarem vinculados a cargo ou emprego publico, assim tais servidores sao 

contratados para exercer funcoes temporarias, mediante regime juridico especial a ser 

disciplinado em lei de cada entidade da federacao. 
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1.3 Regime juridico 

Regime juridico e o conjunto de normas que disciplinam determinada relacao juridica. 

E o conjunto de direito e deveres a que o agente se submete ao concretizar-se o vinculo que o 

liga a entidade subordinate. O vinculum juris e ou eminentemente estatutario, ou 

predominantemente trabalhista, havendo, em alguns casos, uma posicao hibrida 

(administrativo especial). 

Imirneras discussoes nasceram ao redor do tema e sem um consenso entre os 

doutrinadores, a obrigatoriedade de implantacao do regime juridico unico deixou de existir 

com a Emenda constitucional n. 19/98, como se vera adiante. 

1.3.1 A introducao do regime unicista no Brasil 

O Brasil, no ano de 1988, vive um grande momento em sua historia, pois ve a 

consolidacao de um sonho, qual seja, a implantacao de um regime de total cunho democratico 

disposto na nossa Carta Magna, qual seja, a instituicao de um regime juridico unico para os 

servidores civis da Administracao direta, autarquica e fundacional. Com tal exigencia, cada 

ente estatal deveria elaborar uma unica lei, disciplinando suas relacoes com os servidores 

publicos. 

Na parte concernente a Administracao, ocorrem varias mudancas e, no que cabe ao 

tema em estudo, verifica o legislador que, mesmo diante de vedacao de instituicao de varios 

regimes juridicos, ja contida em texto anterior a Constituicao de 1988, de fato, o que estava 

acontecendo na Administracao Publica, era um grande emaranhado de regimes juridicos que 

regiam os servidores, situacao esta existente ate dentro de um mesmo orgao, onde alguns 

servidores eram regidos pelo Estatuto dos Servidores, outros pela Consolidacao das Leis 
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Trabalhistas e, ainda, outros, eram contratados por grandes prazos, se esquivando, assim, do 

concurso publico, havendo indefinicao quanto aos direitos de cada classe. 

Para um melhor entendimento da materia, faz-se necessaria a transcricao do art. 39 da 

Constituicao de 1988, como disposto antes de qualquer alteracao efetivada pelas emendas 

constitucionais que se seguiram: 

Art. 39 - A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios instituirao, 
no ambito de sua competencia, regime juridico unico e piano de carreira 
para os servidores da administracao publica direta, das autarquias e das 
fundacoes publicas. 

O legislador deixa claro em tal artigo a imposicao de um regime juridico unico para 

todos os servidores da Administracao direta, autarquica e fundacional publica, determinando 

que cada uma destas pessoas juridicas institua, em suas competencias, um sistema juridico 

unico com um piano de cargos e carreiras correspondente. 

E importante, desde ja, deixar claro, que o retro mencionado regime juridico nao 

vinculou as sociedades de economia mista e as empresas publicas, as quais, por determinacao 

do artigo 173 da Constituicao, regulam seus empregados publicos atraves do regime celetista 

(regime regulado pela Consolidacao das Leis Trabalhistas). 

Importante trazer a colacao a licao do mestre Bandeira de Meio (2001, p.208): 

[...] e claro que o regime dos servidores de sociedades de economia mista, 
de empresas publicas e de fundacoes de direito privado acaso instituidas 
pelo Poder Publico, sera necessariamente o regime trabalhista e jamais o 
estatutario. Por serem de pessoas de direito privado, nelas nao ha cargos 
publicos, mas apenas empregos. O regime estatutario so se aplica a 
ocupantes de cargos publicos. Alem disto, no que concerne as referidas 
entidades estatais que sejam exploradoras de atividades economicas, existe 
expressa disposicao constitucional estabelecendo regime trabalhista para os 
seus servidores. 

O sistema juridico unico tambem foi introduzido para diferenciar o tratamento dado 

aos servidores publicos do conferido aos demais trabalhadores, isto, em virtude das atividades 

desenvolvidas pelos mesmos, pois, saliente-se que a relacao entre o servidor publico e o 

Estado e oriunda da Constituicao Federal, o que diferencia esta classe dos demais 
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trabalhadores, uma vez que sao ditadas aos rnesmos, normas proprias, conforme se ve do 

disposto nos artigos 37 e seguintes do nosso atual texto legal, onde a Carta Magna dedica 

atencao ao tratamento de normas aplicaveis a Administracao Publica, englobando assim, os 

preceitos endereeados aos seus componentes, sendo relacao de ordem publica. 

Faz-se necessario frisar que por meio deste regime, o Estado procurou tambem apor 

um controle bem mais eficaz sobre seus funcionarios, pois e obvio que existindo apenas uma 

forma de tratamento para todos os componentes dos orgaos publicos, tornar-se-ia bem mais 

facil impor regras uniformes, como tambem conferir direitos. 

1.3.2 O fim do regime unicista 

Como principio basico conhecido nos cursos de direito, tem-se a mutabilidade do 

direito, em prol do acompanhamento das varias facetas da sociedade, com seus avancos e 

novos comportamentos humanos. 

Os mais recentes governos nationals vem implementando diversas mudancas no texto 

magno, atraves das Emendas Constitutionals. Dentre estas, e base deste trabalho a Emenda 

Constitucional n° 19, que acrescentou varias novidades na Administracao Publica, com o 

intuito de modernizar o servico estatal, tendo em vista a necessidade do acompanhamento 

frente as mudancas sociais que vein ocorrendo em nosso pais. 

Em particular para este trabalho, e importante salientar a modificac&o implantada na 

redacao do artigo 39, caput, da Magna Carta Brasileira, com a supressao da obrigatoriedade 

de adocao do regime juridico unico pelos orgaos da Administracao Publica. 

Sobre este assunto, discorre brilhantemente o professor Meirelles (2003, p. 393): 

Em conseqiiencia, em razao de suas autonomias politicas, a Uniao, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municipios podem estabelecer regime 
juridico nao contratual para os titulares de cargo publico, sempre atraves de 
lei geral ou de leis especificas para determinadas categorias profissionais, as 
quais consubstanciam o chamado regime estatutario regular, geral ou 



28 

peculiar. Podem, ainda, adotar parte de seus servidores o regime da CLT. 
Por fim, devem adotar uma de natureza administrativa especial, na forma de 
lei de cada pessoa politica, prevista pelo art. 37, IX, da CF, para a 
eontratacao por tempo determinado para atender a necessidade temporaria 
de excepcional interesse publico. 

Sendo assim, o legislador devera adotar cautela extrema na elaboracao desses regimes 

juridicos diferenciados, uma vez que no passado tal aspeeto gerou e ainda gera inumeras 

disputas judiciais, que, alem da inseguranga juridica para a propria pessoa politica, acabam 

causando desvantagens muitas vezes por ela nao pretendidas. 

Depois da promulgacao da retro mencionada emenda, foi alterada no texto 

constitucional a obrigatoriedade de instituicao do regime juridico unico para os servidores 

componentes da Administracao Direta, autarquica e fundacional pela necessidade de 

instituicao de conselhos de politica de administracao e remuneracao de pessoal, integrados por 

servidores designados pelos respectivos poderes. 

Diante de tal modificacao, a doutrina se enveredou pela importante discussao a 

respeito da obrigatoriedade ou nao de observancia ao regime estatutario, egide do regime 

unico, apos a edic&o da emenda n° 19, que baniu do texto constitucional a expressao regime 

juridico unico, surgindo assim, varias teses a respeito do assunto, dentre as quais, foram 

selecionadas as predominantes para serem estudadas no bojo do presente trabalho. 

1.3.3 Teorias sobre a natureza do vinculo servidor-Estado 

As teorias sobre a funcao publica, como registra Araujo (1998, p. 56-87) dividem-se 

em tres categorias, conforme a concepc&o sobre a natureza do vinculo formado entre servidor 

e Estado: teorias de Direito Privado, teorias de Direito Publico e teorias mistas. As primeiras 

consideram tal vinculo como relacao contratual de direito civil, porquanto presentes o 

consentimento reciproco, a capacidade para contratar, o objeto licito e a forma legal. As 
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teorias de Direito Publico, por sua vez, com base na ideia de que o exercicio de prerrogativas 

de autoridade nao se coaduna com o desempenho de atividades de poder publico, consideram 

de Direito Publico o vinculo servidor-Estado. As teorias mistas reputam haver, na funcao 

publica, elementos de Direito Publico (as obrigacoes profissionais do agente) e Privado 

(direitos pecuniarios dos agentes). 

Segundo Araujo (1998 p. 75-76): 

As teorias contemporaneas, nao obstante insiram tal vinculo na seara do 
Direito Publico, divergem quanta a caracteriza-lo como advindo de contrato 
ou de ato unilateral, bipartindo-se, pois, em teorias do contrato de direito 
publico e teorias unilateralistas/ estatutarias, conforme o relevo que 
atribuem a autonomia do particular na formacao e desenvolvimento da 
relacao. Para as primeiras, a vontade do particular e indispensavel para a 
formacao do vinculo, que se caracteriza como especie autonoma de contrato 
administrativo. Para as ultimas, e suficiente o ato unilateral de nomeacao 
para que se constitua tal vinculo, porquanto o interesse publico nao pode ser 
objeto de transacao. Segundo os unilateralistas, a posse, que sucede a 
nomeacao, pode caracterizar acordo, mas nao do tipo contratual, uma vez 
que a agente manifesta sua vontade apenas quanta a constituicao do vinculo 
(ato-uniao), de forma que o consentimento diz respeito apenas a submissao 
a situacao legal imposta pelo Estado. 

Neste vies, a vontade do agente limita-se a aceitacao de tal submissao e nao lhe e 

dado, pois, modificar o conteiido da relacao forniada com o Estado. Este e o entendimento da 

maioria dos doutrinadores brasileiros. 

1.3.4 Teorias sobre a natureza juridica do vinculo empregado-empregador 

Delgado (2002, p. 306-314) registra que as teorias sobre a relacao empregado-

empregador agrupam-se em duas categorias: teorias contratualistas e acontratualistas. 

[...] as primeiras subdividem-se em: contratualismo traditional/ teorias 
civilistas, que buscavam enquadrar tal relacao em uma das categorias 
contratuais ja existentes no Direito Civil (arrendamento, compra e venda, 
mandate, contrato de sociedade); e contratualismo moderno, que, 
reconhecendo a insufieiencia das formas civilistas tradicionais para abarcar 
o fenomeno trabalhista, reputa o vinculo entre empregado e empregador 
como contrato de natureza especial (contrato de trabalho, cujo objeto e uma 
obrigacao de fazer, desempenhada de forma subordinada, pessoal, continua 
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e onerosa). As teorias anticontratualistas, por sua vez, sustentam que, 
devido ao fato de as relacoes de trabalho terem passado a sofrer intensa 
regulamentaeao legal, a vontade deixou de ser decisiva para a configuracao 
de tais relacoes, que perderam, pois, seu carater contratual. De fato, tal 
carater foi negado para a relacao de emprego porque se partiu da concepcao 
liberal de contrato, no qual a regulacao estatal era minima e as partes 
dispunham livremente sobre as clausulas. Os acontratualistas entenderam, 
pois, que o vinculo de trabalho, intensamente regulado, nao se subsumia a 
uma tal concepcao de contrato. 

A doutrina trabalhista contemporanea critica o acontratualismo, sustentando que deve 

ser ampliada a nocao de contrato, no sentido de que basta o acordo de vontades para haver 

contratualidade, sendo desnecessario que o conteudo do ajuste seja integralmente determinado 

pela vontade livre das partes. Assinale-se que tal posicionamento da doutrina trabalhista 

diverge do ja mencionado entendimento da doutrina administrativista majoritaria, para a qual 

nem todo acordo de vontades tem natureza contratual, sendo necessario, para que esta se 

verifique que o conteudo da relacao seja tambem determinado pelo consentimento. Percebe-se 

que os administrativistas ainda utilizam os mesmos argumentos expendidos pela tese 

acontratualista, a qual j a se encontra superada no ambito trabalhista. Neste, nao se nega, hoje, 

a natureza contratual do vinculo empregado-empregador, porquanto o simples consentimento 

em se submeter a dado trabalho e, precisamente, o que diferencia o trabalho livre do trabalho 

escravo. 

Considerando-se que ambos os vinculos (servidor-Estado e empregado-empregador) 

sao especies do genero relacao de trabalho livre (por consistirem, igualmente, em especies de 

prestacao de trabalho subordinado, mas nao escravo), ha que se reputar determinante, em 

ambos, o vies contratual. Deste modo, pode-se assemelhar o empregado e o servidor, ate 

mesmo para questoes processuais de competencia material (seja para julgamento pela Justica 

Comum, seja pela Justica do Trabalho). Nada obstante, venha-se a discorrer sobre esta 

celeuma a posteriori. 



31 

1.3.5 Critica ao modelo unilateral estatutario 

A teoria estatutaria tern raizes na dogmatica administrativa do liberalismo, marcada 

pelo unilateralismo, bem como nas teorias organica e da impermeabilidade. Da concepcao de 

que o Estado e composto por orgaos, formando um unico corpo, decorre a teoria da 

impermeabilidade, segundo a qual, como nao ha pluralidade de sujeitos no ambito interno do 

Estado, tambem nao ha relacao juridica neste ambito. A compreensao do agente como parte 

por meio da qual o Estado e apresentado criou a confusao entre ambos, o todo (Estado) e a 

parte (agente), impossibilitando a distincao da figura do primeiro (Estado) como tomador de 

servicos em face do segundo (agente). Reputou-se, portanto, que ambos nao teriam interesses 

divergentes e diluiu-se a subjetividade do agente no interior do aparelho administrativo 

estatal, o que serviu para justificar uma disciplina da relacao de funcao publica que 

desconsiderava a prestacao de trabalho subordinado enquanto fim a ser tutelado. Tomava-se o 

agente nao como sujeito de direito em face do Estado, mas como objeto cuja atividade era 

regrada em funcao do interesse publico. A supremacia deste e argiiida, pois, pela teoria 

estatutaria para apartar o regramento do vinculo servidor-Estado da tutela de interesses 

privados (dos servidores), tidos como inconciliaveis com os fins publicos. A prestacao de 

trabalho para o Estado e tida como simples meio de consecucao do interesse publico e nao 

como fim a ser tutelado. 

Divergindo de tal argumento, Netto (2003, p. 137) afirma que: 

A supremacia do interesse publico nao deve ser tomada em termos 
absolutes e a priori excludentes da tutela dos interesses privados, bem 
como deve causar a estes o menor sacrificio possivel. Enquanto o Estado 
Liberal concentrou a concepcao de tal interesse, exclusivamente, no ponto 
de vista do Poder Publico, o Estado Democratieo de Direito recupera a 
importancia do ponto de vista da Sociedade e exige, pois, a participacao dos 
particulares na formulacao do interesse publico. 
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Nesse passo, Dias (2003) pontua que as tentativas de apropriacao da esfera publica 

pela privada alteraram a relacao entre Estado e Sociedade, que nao sao mais esferas 

antagdnicas e influenciam-se mutuamente. Fala-se, hoje, pois, em "privatizacao do publico" e 

"publicizacao do privado". Dias (2003, p. 250-251) alerta, ainda, para a necessidade de se 

retirar da Administracao a exclusividade da tutela do interesse publico, o qual deve resultar de 

consenso, e nao de imposicao unilateral. 

Ademais, critica-se a concepcao do homern como simples meio de consecucao de 

algum interesse, ainda que publico, porquanto nao devem ser desconsideradas nem sua 

condicao de trabalhador, nem a tutela desta condicao. 

Sustenta-se, ainda, na tese estatutaria, a imprescindibilidade de o Estado fixar e alterar 

unilateralmente o estatuto da funcao publica, o que nao seria viavel no regime contratual. 

Rebatendo tal argumento, Netto (2003, p. 150) recorda que: 

Tambem na relacao contratual trabalhista, incidem, impositivamente, as 
normas previstas no ordenamento, reduzindo o campo de livre disposicao 
dos contratantes de forma assemelhada ao que ocorre nos contratos de 
adesao no direito civil. Esta ocorre quando se toma, indiscriminadamente, o 
Estado como sujeito de direito e como ordem juridica, levando a en tender 
que o particular estaria subordinado nao em face da ordem juridica, mas do 
Estado-sujeito-de-direito. Entretanto, a subordinacao nao pode se dar em 
face deste ultimo, pois o individuo somente se subordina a forca legitima, 
cuja unica depositaria e a ordem juridica. 

Destarte, nao e o Estado-sujeito-de-direito, enquanto parte na relacao de funcao 

publica, que fixa e altera unilateralmente o estatuto desta, porque, se assim o fosse, o Estado-

sujeito-de-direito estaria acima da ordem juridica, o que contraria os principios ja assentados 

no paradigma do Estado de Direito. Apenas na condicao de ordem juridica, ou seja, no 

exercicio de funcao legislativa, o Estado regula a relacao de funcao publica, e nao na condicao 

de parte de tal relacao. 

De fato, o processo de substituicao da vontade individual pela vontade juridica, 

ocorrido com a intensificacao da regulamentacao legal em diversas areas (trabalhista, civil, 



33 

administrativa, dentre outras), exigiu que se reformulasse o postulado liberal da autonomia da 

vontade. Nao e, pois, a reduzida regulaelo legal de determinado vinculo que o qualifica como 

contratual, mas sim a existencia do consentimento das partes em se submeterem a uma 

situacao legal predeterminada. 

A tese estatutaria postula, ainda, a inadequacao do regime contratual da funcao 

publica, ao argumento de que, neste, os direitos e deveres fixados seriam unilateralmente 

imutaveis. 

Divergindo, assinala Souza (2004, p. 134): 

A possibilidade de alteracao unilateral da relacao nao e excludente da 
natureza contratual de um instituto. De fato, tanto no Direito do Trabalho, 
em que existe o jus variandi do empregador, quanta no proprio Direito 
Administrative, na materia relativa aos contratos administrativos, verifica-
se a possibilidade de alteracao unilateral da relacao, sem que esta perca seu 
carater contratual. Recorde-se, porem, que, pelo fato de o regime da funcao 
publica ser previsto em lei, as alteracoes deste regime derivam igualmente 
de modificacoes legais. 

Neste vies, conforme ja afirmado, tais alteracoes nao decorrem de ato unilateral de 

uma das partes, porquanto nao e o Estado-sujeito-de-direito (e, portanto, parte na relacao) que 

as determina, mas o Estado-ordem-juridica. 

A teoria estatutaria sustenta, ainda, que a existencia de direito adquirido e 

peculiaridade do vinculo estatutario. Souza (2004, p. 137) recorda: 

As alteracoes legais que incidem imediatamente sobre situacoes juridicas 
eonstituidas anteriormente nao sao fenomeno exclusivo do regime 
estatutario, porquanto, no regime contratual trabalhista, as alteracoes 
decorrentes de mudancas legislativas tambem incidem de imediato no 
contrato de trabalho, como foram exemplos a instituicao da gratificacao 
natalina e a alteracao da disciplina das ferias. 

O que se precisa entender e que, nao se trata, pois, de distincao entre regimes 

juridicos, mas entre normas que determinam situacoes juridicas gerais e objetivas, alteraveis 

de imediato, e normas que determinam situacoes individuals determinadas, inalteraveis. 

Ambos os regimes comportam as duas modalidades de normas. 
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Por fim, sob influencia da teoria da coordenaeao/subordinacao, segundo a qual o 

Direito Publico caracteriza-se pela desigualdade entre sujeitos, de modo que o Estado ocupa 

posicao de superioridade em face do particular, a teoria estatutaria argumenta estar o servidor 

em situacao de sujeicao em face do Estado. Entretanto, assinale-se que, se ha subordinacao na 

relacao de funcao publica, esta nao e de pessoa a pessoa, mas e subordinacao objetiva, regrada 

juridicamente. Nao deriva, pois, da qualidade das pessoas, mas da situacao juridica criada pela 

norma que regula a relacao. A subordinacao do agente nao advem do comparecimento do 

Estado no vinculo travado. Tambem no Direito do Trabalho, o empregado encontra-se em 

relacao de trabalho subordinado em face do empregador, porquanto a subordinacao e aspeeto 

comum a qualquer relacao de trato sucessivo. 

Como pontua Vilhena (1999 p. 92-95): 

Quanta maior a indeterminacao das prestacoes de uma relacao, maior e o 
estado de subordinacao do contratante. Neste estado, encontra-se qualquer 
trabalhador, seja empregado, seja servidor, porque, em ambas as hipoteses, 
tem-se uma relacao de trato sucessivo. A natureza contratual da relacao nao 
e, pois, afastada pela subordinacao que dela deriva. 

1.4 Competencia jurisdicional dos dissidios individuals no setor publico 

Constitucionalmente, cabe a Justica do Trabalho dirimir controversias individuals que 

envolvam os empregados publicos, sejam eles da Administracao Direta ou Indireta, sobre a 

aplicacao da legislacao trabalhista federal. Tambem e de competencia da Justica do Trabalho 

litigios entre empregados celetistas e a Administracao publica que tenham como objeto a 

aplicacao de legislacao municipal ou estadual. 

Anteriormente a Emenda 45, restava claro que somente os servidores publicos regidos 

pela CLT e que teriam seus conflitos dirimidos pela Justica do Trabalho. Tal entendimento ja 

estava tao solidificado que prescindia de maiores explicacoes. Da mesma forma, era cristalino 

que os servidores publicos estatutarios deveriam solucionar seus conflitos com a 
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Administracao Publica na Justica Comum, vez que nao estavam regidos por uma relacao 

empregaticia, nos moldes em que dispoe a CLT. 

Todavia, com a recente publicacao da referida emenda, alguns autores e estudiosos do 

tema passaram a considerar que os conflitos decorrentes da Indole institucional dos servidores 

publicos estatutarios incluir-se-iam no rol de competencia da Justica do Trabalho. 

Esta visao inovadora sera, adiante, oportunamente demonstrada, ressaltando as 

posicoes que a defendem e as que lhe sao contrarias. 



CAPITULO 2 O TERMO RELACAO DE TRABALHO NA NOVA COMPETENCIA 

MATERIAL DA JUSTICA DO TRABALHO 

Tratados neste trabalho os servidores publicos, de forma especifica o servidor 

estatutario, cumpre investigar alguns conceitos basicos para o entendimento do estudo em 

tela, como o conceito de jurisdicao e competencia. Dentro de uma visao geral, analisar-se-a 

como o termo relacao de trabalho deve ser interpretado no bojo do inciso I do artigo 114 da 

Constituicao Federal, apos as modificacoes implementadas pela emenda 45. O fundamento do 

estudo desenvolvido neste capitulo e o de que no contexto das inumeras formulas que existem 

para a contratac&o da prestacao de trabalho, permite-se ao operador juridico cotejar e 

discriminar, com exito, inumeras situacoes fatico-juridicas proximas, tais como a relacao de 

emprego e trabalho, situacao que vai permitir a discussao acerca da introducao do julgamento 

das lides entre servidor estatutario e o Estado na competencia da Justica do Trabalho. 

Para tanto, faz-se oportuno lembrar que a emenda constitucional n°. 45, cujo projeto 

de emenda constitucional - PEC foi apresentado em 26-03-1992, pelo entao Deputado Helio 

Bicudo, promulgada em 8 de dezembro de 2004 e publicada no dia 31 do mesmo mes, e fruto 

de um longo debate no Congresso National, que consumiu quase 13 anos. E importante 

ressaltar que na proposta original da mencionada EC, de autoria do Deputado Aloysio Nunes 

Ferreira, constava como medida mais extrema a extinc&o da Justica do Trabalho por 

intermedio de sua incorporacao pela Justica Federal. Poster! ormente, no relatorio da Deputada 

Zulae Cobra afastou-se essa ameaca, mantida, nao obstante, a competencia da Justica do 

Trabalho para julgar as acoes oriundas da relacao de emprego, o que pode justificar o lapso na 

manutencao do inciso IX do atual artigo 114 da Constituicao Federal, quando depois se 

ampliou a competencia para abranger relacoes de trabalho. 
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Partindo-se da premissa de que norma juridica nao resulta de um processo intelectual, 

tecnico ou cientifico, mas do entrechoque de interesses entre classes sociais ou mesmo 

corporativos, a atuacao da ANAMATRA (Associacao Nacional dos Magistrados do Trabalho) 

foi decisiva para persuadir os congressistas a alterarem a redacao do inciso I , substituindo a 

expressao relacao de emprego por relacao de trabalho. O fato e que a Justica do Trabalho, 

cuja extincao outrora fora cogitada, com o advento da EC 45 ficou sobremaneira fortalecida 

com a ampliacao de sua competencia. 

2.1 Jurisdicao e Competencia 

Faz-se necessario, desde ja, deixar assente que competencia nao se confunde com 

jurisdicao, embora ambas estejam intimamente ligadas. A sociedade, na evolucao do convivio 

social, optou pela vedacao a autotutela, salvo hipoteses legais (direito de retenc&o, desforco 

imediato, penhor legal, direito de cortar raizes e ramos limitrofes que ultrapassem a extrema 

do predio etc.), atribuindo ao Estado o monopolio de solucionar, de forma impositiva e em 

definitivo, os conflitos, aplicando norma de direito material. Esse o conceito de jurisdicao, 

qual seja, o poder de o Estado pacificar conflitos sociais por meio de uma atividade 

substitutiva da vontade das partes, fazendo atuar a vontade da lei ao caso concreto. A 

jurisdicao e, portanto, o conceito nuclear de toda a teoria processual. Nao e demais lembrar 

que o orgao do Estado investido de jurisdicao e o juiz e nao o Poder Judiciario. 

Neste contexto leciona Bittencourt (2003, p. 41): "A jurisdicao trata-se de um sistema 

proprio de um estado de direito, no qual o Estado cria orgao distintos e independentes 

investidos do poder e do dever de julgar conflitos de interesses". 

Saliente-se, que, da mesma forma que a soberania a jurisdicao e una e indivisivel, 

sendo apenas fracionada em suas reparticoes de atribuicoes, classificando-se e escalonando-se 
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ao alvedrio da materia que envolve o conflito de interesses. Surge ai o conceito de 

competencia, como sendo parcela da jurisdicao. 

Competencia revela-se como a distribuicao da jurisdicao (e nao sua divisao, uma vez 

que esta e una e indivisivel) entre os orgaos jurisdicionais a fim de que ela possa ser 

exercitada. Trata-se, em outras palavras, da medida da jurisdicao, ou ainda, do principio da 

divisao social do trabalho aplicado a jurisdicao. 

Na definicao de Alvim (2003), competencia e a atribuicao a um dado orgao do Poder 

Judiciario que lhe esta afeto, em decorrencia de sua atividade jurisdicional especifica, dentro 

do Poder Judiciario. 

Sob essa perspectiva, a lei, ao distribuir a jurisdicao, atende a dois interesses: 

inicialmente o interesse publico - do proprio Estado (regras de competencia absoluta: material 

e funcional) - e secundariamente o interesse das partes, uma vez que visa a facilitar o acesso a 

justica (competencia relativa: territorial e pelo valor da causa). Oportuno registrar que o valor 

da causa, na Justica do Trabalho, nao define competencia, senao o rito da demanda (ordinario 

ou sumarissimo). 

Essa laconica exposicao tern o unico fim de afirmar que a ampliacao da competencia 

da Justica do Trabalho insere-se no campo de competencia material. Desse aforismo decorre a 

necessidade de especializacao dos orgaos jurisdicionais. E sob esse aspeeto diz-se que a 

Justica do Trabalho e uma justica especializada, porquanto converge sua energia para 

processar e julgar as acoes oriundas da relacao de trabalho, conforme a nova redacao do artigo 

114 da CF. 

Sob esse enfoque faz-se o link com a preconizada Reforma do Judiciario, mormente 

no que diz respeito a preocupacao come a qualidade da prestacao jurisdicional, mais 

especificamente quanto ao principio da tempestividade da tutela jurisdicional. Afmal, parece 

razoavel e logico que quanto mais especializado for o orgao jurisdicional mais celere e de 
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melhor qualidade sera a prestacao da tutela estatal. Nesse sentido ha projeto de lei ja aprovado 

pela Camara dos Deputados para criacao de Varas do trabalho especializadas em, por 

exemplo, execucao fiscal, acidentaria etc., visando a uma maior celeridade processual, 

uniformidade dos procedimentos de execucao e seguranca juridica nas decisoes. 

De todo o exposto ate o momento, conclui-se que a justifieativa para a ampliacao da 

competencia da Justica do Trabalho nao se traduz em um simples redimensionamento da 

jurisdicao estatal, mas, ao contrario, tem por mira oferecer ao jurisdicionado uma estrutura 

judiciaria capaz de solucionar mais rapidamente a demanda levada a Juizo. E essa maior 

agilidade da Justica do Trabalho decorre justamente de sua especializacao, uma vez que tem 

um procedimento menos complexo que o estabelecido no Processo Civil. Com efeito, a 

ampliacao da competencia da Justica do Trabalho esta em consonancia com o principio da 

tempestividade da tutela jurisdicional. 

Transposta mais essa digressao a titulo de introito, passar-se a a analise do inciso I 

artigo 114 da CF, com a redacao dada pela EC 45. 

2.2 Nova competencia material da Justica Laboral 

A Emenda Constitucional 45/2004 acarretou uma consideravel ampliacao da 

competencia material da Justica do Trabalho, como se pode depreender da nova redacao 

atribuida ao artigo 114, da Constituicao Federal. 

Em razao de sua natureza especializada, a Justica do Trabalho, por disposicao 

constante no antigo texto do artigo 114 da Constituicao Federal, no campo individual, 

analisava, em regra, apenas litigios decoirentes da relacao de emprego e, em carater 

excepcional, outras controversias decorrentes da relacao de trabalho, como por exemplo, nas 

hipoteses previstas no artigo 652, a, I I I e V, da CLT, em razao de expressa autorizac&o 
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constitucional para ampliacao da competencia material por meio de lei ordinaria (antiga 

redacao do artigo 114, da CF). 

Nao importava a natureza do provimento jurisdicional reclamado, desde que este 

resultasse da mencionada relacao, a Justica do Trabalho tinha competencia material para sua 

apreeiacao. Assim e que os mandados de seguranca, acoes possessorias, acoes rescisorias e 

acoes consignatorias eram deduzidas perante a Justica do Trabalho sem maiores resistencias. 

Tanto isso e verdade, que o STF ja havia se manifestado no sentido de que a competencia 

material da Justica do Trabalho firmava-se pela pertinencia da pretensao ao contrato de 

trabalho, nao se levando em considerac&o a providencia deduzida, desde que esta fosse 

reclamada por uma das partes envolvidas no mencionado contrato laboral (Sumula 501, do 

STF, e artigo 843, §2°, da CLT). 

O certo e que o que mais insita as discussoes e a diferenca do termo relacao de 

trabalho e relacao de emprego, e o alcalde de ambas as expressoes na modificacao da 

competencia da Justica do Trabalho. Com o advento da Emenda Constitucional 45/2004, 

mormente em razao da expressao relacao de trabalho constante nos incisos I e V I , do artigo 

114, foi desencadeada uma serie de interpretacoes, chegando-se aos exageros mais inusitados. 

As varias correntes sao unanimes em reconhecer que o atual texto do artigo 114 e deveras 

confuso. 

Nao obstante as Constitutes anteriores sempre terem limitado a competencia 

material da justica do trabalho a litigios decorrentes da relacao de emprego, sendo esta apenas 

uma especie de relacao de trabalho, ha, no proprio texto constitucional originario, o uso da 

expressao relacao de trabalho como sinonimo de relacao de emprego. Isso acontece no inciso 

XXLX, do artigo 7°, da Constituicao Federal, quando diz: 

Art. 7° - Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que 
visem a melhoria de sua condicao social: 

[...] 
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XXIX - acao, quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho, com 
prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, ate 
o limite de dois anos apos a extincao do contrato de trabalho. 

E inegavel que, neste dispositivo, o constituinte se referia a relacao de emprego. Se 

nao fosse este o entendimento, todos os incisos constantes no artigo 7°, da Constituicao 

Federal, seriam aplicaveis a todos os trabalhadores, sejam eles subordinados (empregados) ou 

nao. Caso contrario, por outro lado, qualquer relacao de trabalho, desde que prestada por uma 

pessoa fisica (trabalhador), teria como prazo prescricional para reclamacao de creditos dela 

decorrentes, aquele previsto no mencionado inciso. 

O professor Martins (2005, p. 107) ensina que: 

Nao se faz necessaria uma ginastica de raciocinio para constatar que os 
incisos do artigo 7°, da Constituicao Federal, nao sao aplicados a qualquer 
trabalhador urbano ou rural, pois ali constam, elencadas nos incisos, verbas 
limitando sua aplicac&) no ambito da relacao de emprego. 

Nesse diapasao, e perfeitamente razoavel, para alguns autores, a interpretacao que 

sugere a utilizacao da expressao relacao de trabalho como sinonimo de relacao de emprego, 

quando analisados os incisos I e V I , do artigo 114, da Constituicao Federal. 

De outra banda, a expressao relacao de trabalho constante no inciso FX, por se tratar de 

simples copia da previsao que ja constava no antigo texto do mencionado artigo 114, tem 

justificada sua utilizacao no sentido lato, ja que reclama lei ordinaria para ampliacao da 

competencia da justica laboral, como ocorre nos casos ja mencionados neste texto. 

Com fins de viabilizar o debate acerca da amplitude da expressao relacao de trabalho, 

sugere-se, ainda, seja, nos incisos I e V I , do artigo 114 da Lei Fundamental, tomada como 

sinonimo de relacao de emprego, a exemplo do que se faz no inciso XXLX, do artigo 7°, e, 

com relacao ao inciso IX do mencionado artigo 114, que continue a ser aplicada como antes, 

significando relacao de trabalho em sentido lato. 
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2.3 O alcance da expressao relacao de trabalho 

Nao ha duvida de que uma das mais relevantes alteracoes advindas da aludida reforma 

diz respeito ao sentido e alcance da expressao relacao de trabalho, constante no inciso I do 

artigo 114 da Constituicao Federal. 

Conforme ja consignado, a competencia da Justica do Trabalho, que antes da EC 45 

suscitava debates na doutrina acerca de tratar-se de competencia em razao das pessoas, porque 

se referia as figuras de empregado e empregador, ou trabalhador e empregador na CF/88, e 

agora fixada exclusivamente em razao da materia. Assim, pouco importa se a parte em litigio 

e empregado ou empregador, mas, sim, se o litigio origina-se de uma relacao de trabalho, da 

qual e especie a relacao de emprego. Essa mudanca e significativa, porquanto a luz da redacao 

anterior nao se permitia intervencao de terceiros no processo do trabalho, a excecao da 

nomeacao a autoria, com algumas restricoes. Afmal, pennitir que terceiro ingressasse na lide 

implicaria na possibilidade de uma demanda paralela a principal entre empregados ou entre 

empregadores, o que escapava a diade empregado e empregador. Essa incongruencia, e em 

certa medida injustica, foi corrigida com a EC 45, que pos fim a velha competencia 

dicotomica. Tanto e verdade que o TST cogita cancelar a OJ (Orientacao Jurisprudencial) n. 

227 da SDI-l(Secao de Dissidios Individuals), que veda a denunciacao da lide no processo do 

trabalho. 

Antes da EC 45 a competencia da Justica do Trabalho subdividia-se em: especifica 

(para dirimir conflitos decorrentes da relacao de emprego); derivada (porque mediante lei 

poderia apreciar conflitos decorrentes de outras relacoes de trabalho, a exemplo do 

trabalhador avulso portuario, pequeno empreiteiro - art. 652, a, I I I e V da CLT, temporario -

Lei 6.019/74); competencia para cumprimento de suas proprias sentencas, inclusive coletivas. 

Assim, o representante comercial (Lei 4.886/65), o trabalhador autonomo (incluido o 
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profissional liberal), eventual, o cooperado, dentre outros trabalhadores, sujeitavam-se a 

competencia da Justica Comum. 

A EC 45 trouxe uma expressiva ampliacao da competencia especifica da Justica do 

Trabalho na medida em que rompeu com o paradigma consolidado ha anos no Direito 

Constitucional brasileiro de atribuir competencia a essa Justica Especializada para dirimir 

controversias decorrentes da relacao de emprego. E verdade que na CF de 1988 o constituinte 
e 

originario optou pela expressao trabalhador ao inves de empregado, mas a doutrina e 

jurispradencia patria firmaram entendimento de que aquela expressao referia-se ao 

empregado, para harmonizar-se com a figura do empregador (artigo 2° da CLT). 

Mas agora, com a nova redacao do inciso I do artigo 114, fixou-se em definitivo a 

competencia da Justica do Trabalho para processar e julgar acoes oriundas da relacao de 

trabalho. Nesse sentido, faz-se mister perquirir acerca da amplitude dessa expressao, 

porquanto essa competencia encontrara seus exatos limites no conceito de relacao de trabalho. 

Neste sentido, ensina Martins (2005, p. 132): 
Contrato de trabalho e o genero, e compreende o contrato de 

emprego. Contrato de trabalho poderia envolver qualquer trabalho, como o 
do autonomo, do eventual, do avulso, do empresario etc. Contrato de 
emprego diz respeito a relacao entre empregado e empregador e nao a outro 
tipo de trabalhador. Dai por que se falar em contrato de emprego, que 
fornece a nocao exata do tipo de contrato que estaria sendo estudado, 
porque o contrato de trabalho seria o genero e o contrato de emprego a 
especie. 

Por outro lado, ha autores que admitem a ampliacao da competencia para apreciar 

litigios decorrentes da relacao de trabalho, desde que esta tenha cunho economico, pois e da 

historia da Justica do Trabalho a lida com o conflito entre capital e trabalho. 

Convem ressaltar a diferenca entre relacao de trabalho e relacao de emprego. Esta e 
0 

aquela que surge de um contrato de trabalho estabelecido entre empregado e empregador. 

Suas caracteristicas basicas sao: a subordinacao juridica do trabalhador ao poder de comando 
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do empregador; a nao-eventualidade na prestacao do servico; a remuneracao pelo servico 

prestado e a pessoalidade do trabalhador, que sera sempre pessoa fisica (CLT, arts. 2° e 3°). 

Ja a relacao de trabalho, e a que diz respeito a qualquer trabalho prestado, sem que 

necessariamente haja vinculo empregaticio, por pessoa fisica a um tomador de servicos. Tem 

a relacao de trabalho requisites semelhantes a relacao de emprego, mas com diferenciacoes 

que atendem ao seu carater generico, os quais serao estudados adiante. 

2.4 Principals interpretacoes dos termos relacao de trabalho e relacao de emprego 

No caso em disceptacao, antes de pontuar as caracterlsticas destas relacoes, cumpre 

ressaltar que a Justica do Trabalho e competente para decidir questoes entre empregados. Nao 

importa o tipo de empregado. Todo empregado e parte legitima para figurar em processo 

trabalhista: o urbano, o rural, o domestico, o em domicilio, o empregado aprendiz, o 

contratado a prazo determinado ou indetenninado, o bracal, o intelectual, qualquer tipo de 

empregado, registrado ou nao, com contrato escrito, verbal ou tacito. 

2.4.1 Relacao de emprego 

A caracterizacao da relacao empregaticia e procedimento essencial ao Direito do 

Trabalho, na medida em que propiciara o engontro da relacao juridica basica que deu origem e 

assegura desenvolvimento aos principios, regras e institutos justrabalhistas e que e regulada 

por esse ramo juridico especial. E procedimento com reflexos no proprio Direito Processual 

do Trabalho, uma vez que defmira a relacao juridica material basica que a ordem juridica 

brasileira coloca sob a egide competencial propria do ramo especializado do Judiciario 

denominado Justica do Trabalho. 
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Em relacao aos criterios da caracterizaeao da relacao empregaticia, discorre Delgado 

(2004, p. 289): 

A proposito de metodo oriundo das Ciencias Sociais, informadora de que 
todo fenomeno socio-historico resulta da sintese de multiplas 
determinacoes, socorre uma vez mais, o estudioso do Direito na pesquisa 
acerca da formacao e caracterizacao de figura juridica da relacao de 
emprego. 

De fato a relacao empregaticia, enquanto fenomeno socio-juridico resulta da sintese de 

um diversificado conjunto de fatores rtunidos em um dado contexto social ou interpessoal. 

Desse modo, o fenomeno socio-juridico da relacao de emprego deriva da conjugaeao de 

certos elementos inarredaveis, sem os quais nao se configura a mencionada relacao. 

Os elementos fatico-juridicos da relacao de emprego sao cinco: prestaeao de trabalho 

por pessoa fisica a um tomador qualquer; prestaeao efetuada com pessoalidade pelo 

trabalhador; tambem efetuada com nao-eventualidade; efetuada ainda sob subordinacao ao 

tomador dos servicos e prestaeao de trabalho efetuada com onerosidade. 

A CLT aponta esses elementos em dois preceitos combinados. No caput de seu art. 3°: 

"Considera-se empregado toda pessoa fisica que prestar servico de natureza nao eventual a 

empregador, sob a dependencia deste e mediante salario". Por fim no caput do art. 2° da 

mesma Consolidacao: "Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 

assumindo os riscos da atividade economica, admite, assalaria e dirige a prestaeao pessoal de 

servicos". 

Sobre tais elementos, Delgado (2004, p. 290) afirma que: 

Nao sao, portanto, criacao juridica, mas simples reconhecimento do Direito 
de realidades faticas relevantes. Tambem denominados pela mais arguta 
doutrina juridica de pressupostos, conjugados em uma relacao 
socioeconomica, surge a relacao de emprego, juridicamente caracterizada. 

Cada um desses elementos fatico-juridicos, depois de apreendidos pelo Direito, vem 

formar um tipo legal especifico e delimitado. Busca a Ciencia do Direito precisar a 
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composicao de eada um de tais elementos, de modo a tornar mais objetiva e universal sua 

compreensao pelos operadores jurfdicos. E o que sera feito a seguir. 

2.4.1.1 Pessoalidade 

O contrato de trabalho e intuitu personae, ou seja, realizado com certa e determinada 

pessoa. Nao pode o empregado fazer-se substituir por outra pessoa, sob pena de o vinculo 

formar-se com a ultima. O empregado somente podera ser pessoa fisica, pois nao existe 

contrato de trabalho em que o trabalhador seja pessoa juridica, podendo ocorrer no caso, 

locacao de servicos, empreitada, dentre outros. 

2.4.1.2 Continuidade 

6 

O trabalho deve ser prestado com continuidade. Aquele que presta servicos 

eventualmente nao e empregado. Orlando Gomes e Elson Gottschalk (1990, p. 134) afirmam, 

com propriedade: 

O contrato de trabalho e um contrato de trato sucessivo, de duracao. Certos 
contratos exaurem-se com uma linica prestaeao, como ocorre com a compra 
e venda em que, entregue a coisa e pago o preco, ha o termino da relacao 
obrigacional. No contrato de trabalho, nao e isso que ocorre, pois ha um 
trato sucessivo na relacao entre as partes, que perdura no tempo. A 
continuidade e da relacao juridica, da prestaeao de servicos. 

2.4.1.3 Subordinacao 

O obreiro exerce sua atividade com dependencia ao empregador, por quern e dirigido. 

O empregado e, por conseguinte, um trabalhador subordinado, dirigido pelo empregador. O 

trabalhador autonomo nao e empregado justamente por nao ser subordinado a ninguem, 

exercendo com autonomia suas atividades e assumindo os riscos de seu negocio. 
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2.4.1.4 Onerosidade 

Nao e gratuito o contrato de trabalho, mas oneroso. O empregado recebe o salario 

pelos servicos prestados ao empregador. O empregado tem o dever de prestar servicos e o 

empregador, em contrapartida, deve pagar salarios pelos servicos prestados. Aqueles 

religiosos que levam seu lenitivo aos pacientes de um hospital nao sao empregados da Igreja, 

porque os servicos por eles prestados sao gratuitos. 

O paragrafo unico do art. 1° da Lei n°. 9.608, de 18-2-98, estabelece que o servico 

voluntario nao gera vinculo empregaticio, nem obrigacao de natureza trabalhista, 

prevideneiaria ou afim. O art.l" dispoe que servifo voluntario e a atividade nao remunerada. 

O contrato de trabalho e oneroso. Se nao ha remunerafao, inexiste vinculo de emprego. 

2.4.1.5 Alteridade 
a 

O empregado presta servicos por conta alheia (alteridade). E um trabalho sem 

assunfao de qualquer risco pelo trabalhador. Quando esta prestando um servi90 para si ou por 

conta propria, nao sera empregado, podendo ocorrer apenas a realiza9ao de um trabalho, ou a 

configura9ao de um trabalho autonomo. 

2.4.2 Rela9ao de trabalho 

A rela9ao empregaticia e a figura do empregado surgem como resultado da 

combina9ao, em certo contexto sociojuridico, dos cinco elementos faticos juridicos ja 

examinados. ° 
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Ha, porem, outras redoes de trabalho gestadas na dinamica social muito proximas, do 

ponto de vista juridico e social, a relacao empregaticia, mas que com ela nao se confundem. A 

diferencia5&o entre elas, as vezes, pode ensejar pesquisa fatico-jurldica tormentosa. 

Segundo Delgado (2004, p. 320): 

Em um primeiro piano, ha um vinculo j uridico que, apesar de contar, do 
ponto de vista pratico, com os elementos configuradores da relacao de 
emprego, recebe da ordem juridica uma excludente legal absoluta, que 
inviabiliza o contrato empregaticio - trata-se da natureza publica da relacao 
juridica formada. E o que se passa com os servidores administrativos das 
entidades estatais de direito publico. 

Em outro piano ha diversas rela?5es sociojuridicas que se diferenciam da rela9ao de 

emprego em vista da falta de um ou alguns dos elementos fatico-juridicos componentes do 

tipo legal especificado no caput dos arts. 2° e 3° da CLT. E o que acontece, ilustrativamente 

com as relacoes trabalhistas autonomas, eventuais e avulsas, sem se falar em outros vinculos 

tambem fronteirigos ao regulado pela CLT (representante comercial ou agente, motorista 

carreteiro proprietario de seu proprio veiculo, motorista de taxi, dentre outros). 

No tocante, ensina Delgado (2004, p. 322): 

Todos esses casos de relafao de trabalho lato sensu sao mais ou menos 
proximos da rela£ao empregaticia; todos esses trabalhadores lato sensu 
tangenciam a figura juridica do empregado. Mas, inquestionavelmente, 
todos eles, para o Direito, formam figuras sociojuridicas distintas da 
empregaticia, com regras, institutos e prmcipios juridicos diferenciados 
regendo sua situa9ao concreta. 

Cabe, portanto ao interprete e aplicador do Direito, reconhecendo os elementos de 

aproxima9ao entre as figuras comparadas, habeis a situa-las em um mesmo genero conceitual 

(o do trabalho humano prestado a outrem, onerosamente), identificar-lhes, ao mesmo tempo, a 

diferen9a especifica, de modo a poder situar, sem equivocos, seu correto posicionamento no 

universo normativo existente. 

Ainda sobre rela9&o de trabalho, Martins (2005, p. 125), assim o classifica: 

Relafao de trabalho e o genero, englobando a presta9ao de servi9os do 
funcionario publico, do empregado, do avulso, do autonomo, do eventual, 
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do empresario. Relacao de emprego e sua especie. Contrato de trabalho e o 
genero, sendo especie o contrato de emprego. 

Com esta afirmacao, resta claro a insercao do julgamento das lides entre servidor 

publico estatutario e o Estado na competencia da Justi?a do Trabalho, haja vista a inclusao do 

termo relagao de trabalho no inciso I do art. 114 da Constituicao Federal. Tal discussao sera 

aprofundada, oportunamente no proximo capitulo deste trabalho. 
o 

Abordados os terrnos relacao de emprego e relacao de trabalho, cumpre investigar as 

teorias que discutem o alcance da expressao relacao de trabalho no ordenamento juridico. 

2.5 Correntes doutrinarias que discutem o alcance da expressao relacao de trabalho 

Neste diapasao, importa frisar que relacao de emprego e especie do genero relacao de 

trabalho, expressao essa sobre a qual a doutrina se digladia na tentativa de fixar seu sentido e 

alcance, tanto que ha cinco correntes doutrinarias, a saber: restritiva ou fechada; ampliativa ou 

aberta; intermediaria; a que considera a dependencia economica do prestador de servicos em 

relacao ao tomador; a que propugna que relacao de trabalho e uma relacao de trato sucessivo. 

Todas essas correntes doutrinarias tern o fito de responder a seguinte indaga9ao: As lides, por 

exemplo, entre medico e paciente, advogado e cliente, passageiro e taxista, encanador e 

condominio, escritor e editora, servidor publico e Estado sao de competencia da Justifa do 

Trabalho ou da Justi9a Comum? 

A considerar a apocaliptica, mas potencialmente concreta hipotese de dissenso entre 

juizes do trabalho e de direito acerca do juizo competente para processar e julgar tais 

demandas estar-se-ia diante de inumeros conflitos de competencia suscitados (art. 115 do 

CPC), em detrimento do direito do jurisdicionado e em afronta ao principio da tempestividade 
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da tutela jurisdicional (art. 5°, LXXVII I , CF). Por isso a magnitude desse debate. Quica, ante 

a divergencia doutrinaria acerca dos limites da expressao relacao de trabalho. 

2.5.1 Restritiva ou feehada 

Em sintese, sustenta a primeira fjorrente que a expressao relacao de trabalho 

corresponde a anterior expressao relacao de emprego, ou seja, dissidios individuals e coletivos 

entre trabalhadores e empregadores, consoante redacao anterior do artigo 114 da CF. 

Argumentam os seus defensores que assim nao se entende qual a razao do inciso IX? Dizem, 

ainda, que o artigo 7° da CF utiliza-se das expressoes relacao de trabalho e trabalhador para 

caracterizar relacao de emprego, conforme interpretacao sistematica. Nessa otica, portanto, a 

relacao de trabalho a que faz alusao o inciso I do artigo 114 cinge-se as relacoes reguladas 

pela legislacao trabalhista (CLT e leis esparsas). A critica que se faz a esta corrente e a de que 

escapa a razoabilidade o fato de o constituinte derivado ter alterado o texto constitucional, 

apos mais de 12 anos de debates no Congresso Nacional, para dizer o que sempre disse. E o 

que sustenta Maranhao (2005, p. 177): 

Ora, a modificacao do texto visou, efetivamente, a ampliaeao da 
competencia da Justica do Trabalho com o fim de incorporar a essa Justica 
Especializada relacoes de trabalho antes fora do seu alcance, observando 
sempre a perspectiva da Reforma para melhor atender os jurisdicionados. 
De outra parte, o referido inciso IX trata de competencia derivada da Justica 
do Trabalho, o que, em uma leitura precipitada, poderia induzir o interprete 
a ilaeao de que se trata de dispositivo inutil, pois diz o que ja se encontra 
abrangido pelo inciso I , a exemplo tambem da critica que sofre o inciso VI. 

Com efeito, o inciso IX nao contracliz a regra geral do inciso I do artigo 114 da CF, 

que e norma constitucional de eficacia plena. Ademais, quis o constituinte derivado deixar 

uma janela para ampliar ainda mais a competencia da Justica do Trabalho, permitindo, por 

exemplo, a apreciacao de causas que tenham como pressuposto fatico-juridico a relacao de 

trabalho. 
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2.5.2 Ampliativa ou aberta 

A segunda corrente propugna uma ampliaeao total da competencia da Justica do 

Trabalho, independentemente de lei ordinaria, o que, mais uma vez, implica desconsiderar o 

inciso IX do precitado artigo 114, porque inutil. Os sectarios dessa corrente fundamentam sua 

tese no fato de que para caracterizar a competencia da Justica do Trabalho basta que haja 

trabalho humano em beneficio de outrem, quer seja pessoa natural ou juridica. Assim, seria 

competente a Justica do Trabalho para dirimir conflitos envolvendo relacao de emprego e de 

trabalho lato sensu, nessas incluidas as relacoes de consumo, sob o argumento de que esta e 

sempre uma relacao juridica secundaria a uma relacao previa, qual seja a de trabalho, alem 

dos servidores piiblicos estatutarios, objeto deste estudo. 

Para esta corrente, tudo que envolva trabalho independe da natureza das pessoas 

envolvidas ou da forma da prestaeao do servico, esta agora sob a competencia da Justica do 

Trabalho. 

A critica a esta corrente, nas palavras de Nascimento (2004, p. 126) e a que se segue: 

[...] nao havera limites a essa competencia, pois tudo na sociedade decorre 
de trabalho, o que transformaria a Justica do Trabalho, antes especializada, 
em Comum, porquanto a essa restaria apreciar lides decorrentes de direitos 
de familia, sucessorios, reais e de empresas. 

2.5.3 Intermediaria 

A terceira corrente, que tern se firmado como prevalente na doutrina distingue relacao 

de trabalho de relacao de consumo. Nessa o destinatario final - consumidor - nao adquire o 

servico de outrem com o intuito de repassa-lo adiante e com isso obter lucro. Naquela, o 

tomador dos servicos tem fins lucrativos, porque exerce atividade empresarial e/ou negocial. 

Portanto, a Justica do Trabalho seria competente para dirimir conflitos decorrentes da relacao 

de trabalho, mas nao de consumo (medico x paciente; advogado, arquiteto, contador, 
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encanador x cliente). Nao obstante pareca ser essa a corrente mais razoavel de interpretar a 

expressao relacao de trabalho, merece, nas palavras de Nascimento (2004) senao uma critica, 

uma ponderacao. A ponderacao que se faz a essa corrente e a de que a diarista - o trabalhador 

eventual, em regra - cujo historico social legitima seu acesso a Justica do Trabalho, na 

hipotese de prestar servicos a pessoa ou familia - destinatario final - , que sabidamente nao 

tem fins lucrativos, teria de reivindicar eventuais direitos sonegados na Justica Comum. 

Ainda sobre o tema em disceptacao, afirma Nascimento (2004, p. 128): 

Isso foge a logica e o bom-senso, pois na exata medida em que passa a 
admitir que o trabalhador autonomo ajuize e tenha sua acao apreciada pela 
Justice do Trabalho afesta tal direito da diarista, que e notadamente a parte 
hipossufieiente da relacao juridica. A solueao para o caso exige 
sensibilidade juridica e social, uma vez que a diarista, embora prestadora de 
servicos, e notoriamente hipossufieiente em relacao ao tomador de servicos 
(consumidor), motivo pelo qual nao se enquadra no conceito da Lei 
8.078/90 - CDC -, pois nao oferece seus servicos no mercado de consumo 
(ao publico em geral). 

Assim, esta caracterizada uma relacao de trabalho e, por conseguinte, atrai a 

incidencia do artigo 114, I da CF. Convem frisar, todavia, que a hipossuficiencia nao e 

elemento essencial para caracterizar a relacao de trabalho, a excecao do trabalhador eventual 

(a exemplo da diarista) e do pequeno empreiteiro, esse por expressa previsao legal. 

2.5.4 A que considera a dependencia economica do prestador de servicos em relacao ao 

tomador 

A quarta corrente sustenta que a expressao relacao de trabalho acambarca aqueles 

trabalhadores que tem dependencia economica, mas nao subordinacao juridica em face do 

tomador dos servicos. E isso porque ha, nos dias atuais, outras formas de relacao de trabalho 

em que nao se verifica subordinacao juridica, ou essa e mitigada - parassubordinacao (socios 

em cooperativas, representantes comerciais, trabalho em domicilio) - mas se vislumbra 



53 

dependencia economica em relagao ao tomador dos servicos. Sao exemplos, o trabalhador 

autonomo, temporario, avulso, eventual, pequeno empreiteiro, cooperado, estendendo-se, 

ainda, a alguns casos especificos envolvendo profissionais liberals. A critica se justifica na 

medida em que dependencia economica nao e requisito para caracterizar relafao de emprego e 

tampouco de trabalho, pois ha situacoes em que o trabalhador/prestador de servi9os e 

economicamente superior ao seu empregador/tomador dos servicos. 

Neste esteio relata Russomano (2005, p. 209): 

Imaginem a hipotese de um representante comercial, que trabalha para tres 
empresas distintas, e com isso aufere rendimento superior ao dos tomadores 
dos seus servicos, individualmente considerados. A proposito, a 
dependencia que pode ensejar o reconhecimento de vinculo de emprego nao 
e a economica, mas a dependencia em relacao aos meios de produ9&o, que, 
em regra, pertencem ao empregador. 

2.5.5 A rela9ao de trabalho como rela9ao de trato sucessivo 

A quinta corrente doutrinaria assevera que a rela9ao de trabalho exige um carater 

obrigacional continuado, ou seja, de trato sucessivo, de modo que o adimplemento da 

obriga9ao nao ocorre em um so momento, mas se desenvolve num lapso temporal. Assim, 

deve-se interpretar a expressao rela9ao de trabalho a partir de uma perspectiva de um trabalho 

repetitivo, ou seja, periodico, ou melhor, do cumprimento de uma obriga9ao que se faz de 

modo periodico, dilatada ou diferida no tempo, e nao instantanea. Sao exemplos de redoes 

instantaneas, e que, portanto, escapam a competencia da Justi9a do Trabalho: a consulta 

medica a um paciente, ou mesmo uma cirurgia estetica ou reparatoria. Essas situa95es que se 

esgotam de imediato, num so momento, caracterizam rela9ao de consumo e nao de trabalho. 

Tambem se inserem nesse contexto as hipoteses de consulta a um advogado, dentista ou 

psicologo, ou os servi90s de um taxista, de um arquiteto, encanador, quando prestados 

episodicamente. 
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Nao se vislumbra, nesses casos, relacao de trabalho, na sua acepcao de trato sucessivo, 

sendo competente para dirimir eventuais litigios a Justica Comum. Tambem nao se deve 

entender como relacao de trato sucessivo o pagamento em parcelas dos servicos prestados em 

uma cirurgia, porquanto o carater sucessivo diz respeito ao trabalho. De outra parte, sera 

competente a Justica do Trabalho para processar e julgar relacoes de trato sucessivo entre 

medico e clinica ou hospital, advogado e escritorio, corretor de seguros e seguradora, 

arquiteto e empresa de reformas, dentre outras hipoteses, desde que caracterizado o trabalho 

repetitivo em um interregno de tempo. 

A par de todo o exposto, registre-se que essa reflexao parte da premissa de que a 

expressao relacao de trabalho traduz uma modalidade de exploracao da forca de trabalho de 

um ser humano por outrem (pessoa natural ou juridica, ou mesmo entes despersonalizados), 

fenomeno imanente ao sistema capitalista de producao, na medida em que destinado a geracao 

de riqueza. 

Na esteira desse pensamento a relacao empregaticia seria^uma situacao juridica 

objetiva, cristalizada entre empregado e empregador, para a prestaeao de servicos 

subordinados, independentemente do ato ou causa de sua origem. O simples fato da prestaeao 

de servicos seria o elemento essencial e gerador de direitos e obrigacoes na ordem juridica. 

Sob esta perspectiva assevera Martins (2005, p. 119): 

Outros entendem que o contrato nao e a fonte que produz a relacao de 
emprego. O contrato e a relacao de emprego podem dar origem ao vinculo 
entre as partes. Quando as partes estabelecem o contrato, ha ajuste de 
vontades. Quando o vinculo decorre de um fato, que e a prestaeao de 
servicos, ha relacao de emprego, mesmo que nao tenha havido o ajuste de 
vontades. 

© 

Partindo da premissa, portanto, que o fato de prestaeao de servicos caracteriza, de per 

si, uma relacao de trabalho, terminologia esta adotada no inciso I do art. 114 da CF, pode-se 

afirmar que os servidores publicos estatutarios inserem-se, sim, na competencia da Justica do 

Trabalho. Este estudo, no entanto, sera aprofundada no capltulo que se segue. 



CAPITULO 3 DIVERGENCE SOBRE A COMPETENCIA PARA JULGAR AS LIDES 

JURIDICO-ADMINISTRATIVAS: JUSTICA DO TRABALHO X JUSTigA COMUM 

A principal repereussao da Emenda Constitucional n.° 45/2004 em relacao a Justi9a do 

Trabalho foi a significativa amplia9ao de sua competencia. Antes a competencia da Justi9a do 

Trabalho era limitada as a9oes entre trabalhadores e empregadores, ou seja, decorrentes da 

rela9ao de emprego, e, na forma da lei, outras controversias decorrentes da rela9ao de 

trabalho. O novo texto, visando ampliar a competencia da Justica, do Trabalho, fez uso, 

apenas, da expressao rela9ao de trabalho, cujo significado, bem mais amplo do que o de 

rela9§io de emprego, j a e pacifico tanto na doutrina quanto na jurisprudencia. 

Neste contexto, determinadas quest5es foram solucionadas, enquanto outras acabaram 

por nascer. Dentre estas, encontra-se a problematica referente a competencia para dirimir os 

conflitos entre o servidor publico estatutario e a Administra9ao Publica, que serao expostas 

neste capitulo. 

3.1 Rela9ao de trabalho e o servidor estatutario 

Anteriormente a EC 45, restava claro que somente os servidores publicos regidos pela 

CLT e que teriam seus conflitos dirimidos pela Justi9a do Trabalho. Tal entendimento ja 

estava tao solidificado que prescindia de maiores explica9oes. Da mesma forma, era cristalino 

que os servidores publicos estatutarios deveriam solucionar seus conflitos com a 

Administra9ao Publica na Justica Comum, vez que nao estavam regidos por uma rela9ao 

empregaticia, nos moldes em que dispoe a CLT. 

Todavia, com a recente publica9ao da referida emenda, alguns autores e estudiosos do 

tema passaram a considerar que os conflitos decorrentes da indole institucional dos servidores 
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publicos estatutarios incluir-se-iam no rol de competencia da Justica do Trabalho. Esta visao, 

contudo, sera adiante demonstrada. 

Com a redacao dada pela E.C. n.° 45/04, o artigo 114, em especial o inciso I da CF, 

passou a comportar o seguinte texto: 

Art. 114 - Compete a Justica do Trabalho processar e julgar: 
I - as acoes oriundas da relacao de trabalho, abrangidos os entes de direito 
publico extemo e da administa^ao publica direta e indireta da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 

O cerne da questao reside justamente na definifao da expressao rela9ao de trabalho 

(expressao esta j a prevista no art. 114 da CF mesmo antes das altera9oes provocadas pela EC 

n°. 45/04). Em linhas gerais, a rela9ao de trabalho abrange um conceito mais amplo do que o 

conceito de rela9&o de emprego, como perfilhou-se no estudo do capitulo preterito. Rela9&o 

de trabalho seria, pois, o genero, do qua! a rela9ao de emprego seria sua especie. 

A rela9&o de trabalho e basicamente proveniente de um fato, da presta9ao generica de 

servi90S, e nao da vontade subordinada de uma das partes, como ocorre na rela9ao de 

emprego. So existe rela9&o de trabalho enquanto esta havendo a presta9&o de servi90s e 

enquanto perdure esta. Ja para a existencia da rela9ao de emprego e necessario um ajuste, 

ainda que verbal ou tacito, mesmo que nao expresso. 

Para uns, a rela9ao de emprego seria o vinculo obrigacional, decorrente da 

subordina9ao que deve o empregado ao empregador. Para outros, ha distin9ao entre rela9ao de 

emprego e contrato de trabalho. 

O art. 442 da CLT diz que "o contrato individual de trabalho e o acordo tacito ou 

expresso, correspondente a rela9ao de emprego". 

O art. 444 do mesmo diploma legal afirma que as redoes contratuais de trabalho 

podem ser objeto de livre estipula9ao das partes interessadas (desde que nao contrarie as 

disposi9oes de prote9ao ao trabalho). O art. 468 da CLT, por sua vez, permite altera9oes no 

contrato de trabalho, porem exige mutuo consentimento. Assim, as redoes de trabalho 
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envolveriam tambem os autonomos (pois nao estao subordinados), enquanto as relacoes de 

emprego envolveriam somente os empregados, com seus requisites constantes no art. 3° da 

CLT. 

Por mais que se possa dizer que, atualmente, o empregado e submetido praticamente a 

um contrato de adesao, tendo em vista a sua precaria situacao economica e o baixo mimero de 

empregos formais existentes, algumas clausulas ainda podem ser negociadas, como o salario e 

o horario de trabalho. Conforme o entendimento de Martins (2005, p. 168): 

O empregado nao ira aceitar o salario, se for muito baixo, salvo se precisar 
do emprego. Se tiver outro emprego no mesmo horario, nao ira aceitar o 
horario fixado pelo novo empregador e ira tentar negocia-lo, Isso mostra 
que, mesmo que o contrato seja de adesao, alguma coisa pode ser negociada 
entre as partes, indicando a liberdade de fazer parte da relacao e nao de 
participar da elaboracao do ajuste. 

Isso nao ocorre com o servidor publico institucional que, conforme ja foi explicitado, 

no primeiro capitulo, adere as normas previamente estabelecidas pelo Poder Publico, as quais 

podem, inclusive, ser objeto de alteracao unilateral por parte da Administracao. 

3.2 Posicionamentos contrarios 

Na opiniao de alguns estudiosos, a expressao relacao de trabalho nao pode comportar 

uma interpretacao tao extensiva ao ponto de considerar-se servidores estatutarios como 

empregados ou funcionarios publicos. 

Ainda na licao de Martins (2005, p. 179): 

O empregado publico e o funcionario da Uniao, Estados, municipios, suas 
autarquias e fundacoes que seja regido pela CLT, tendo todos os direitos 
igualados aos do empregado comum. Nao e regido por estatuto do 
funcionario publico. (Grifo nosso). 
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E continua: "Os Estados, municlpios, suas autarquias e fundacoes costumam contratar 

empregados pelo regime da CLT, que nao irao diferir do empregado comum." (Grifo 

nosso). 

Para os que pensam assim, em que pese o fato de, a primeira vista, eonfundir-se um 

servidor estatutario com um empregado publico, tal nao deve ocorrer, pois, salta-se aos olhos 

que, na pratica, os requisitos da subordinacao, pessoalidade, onerosidade e nao-eventualidade 

podem ate parecer comuns entre estatutarios e celetistas. Entretanto, alem do servidor publico 

estatutario nao ser subordinado (em seu sentido trabalhista) a Administracao Publica, verifica-

se tambem que, pelo artigo 2° da CLT, o Poder Publico, quando nao desempenha atividade 

privada, nao pode ser considerado empregador. Veja-se: "Art. 2° - Considera-se empregador a 

empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade economica, admite, 

assalaria e dirige a prestaeao pessoal de servicos." 

Nesta linha de pensamento, afirma Rodrigues (2005, p. 157): "Ora, sabemos que o 

Estado nao e empresa e muito menos assume os riscos da atividade economica, exceto quando 

atua em concorrencia de igualdade com £s particulares". 

Analisando profundamente o tema acerca dos servidores publicos no primeiro 

capitulo, chega-se a conclusao que eles nao somente fazem parte da Administracao Publica, 

eles efetivamente sao o Estado, ente abstrato, devendo ser representado por pessoas fisicas, 

que exercerao seu cargo ou funcao visando ao interesse publico e ao bem comum (teoria 

subjetiva da Administrafao Publica). O Estado e seus orgaos publicos sao, pois, entidades 

reais, porem abstratas, nao possuindo vontade nem acao, no sentido de vida psiquica ou 

anlmica proprias, as quais somente os seres biologicos podem possui-las. 

No entendimento de Celso Antonio Bandeira de Mello (2001, p. 106) temos: 

Entao para que tais atribuicoes se concretizem e ingressem no mundo 
natural e necessario o concurso de seres fisicos, prepostos a condi9ao de 
agentes. O querer e o agir destes sujeitos e que sao, pelo Direito, 
diretamente imputados ao Estado (manifestando-se por seus orgaos), de tal 
sorte que, enquanto atuam nessa qualidade de agentes, seu querer e seu agir 
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sao recebidos como o querer e o agir dos orgaos componentes do Estado; 
logo do proprio Estado. Em suma, a vontade e acao do Estado (manifestada 
por seus orgaos, repita-se) sao eonstituidas pela vontade e acao dos agentes; 
ou seja: Estado e orgaos que o compoem se exprimem atraves dos agentes, 
na medida em que ditas pessoas fisicas atuam nesta posieao de veiculos de 
expressao do Estado. 

Assim, se o servidor publico e o proprio Estado, como imputar-lhe uma relacao de 

trabalho com a Administracao Publica? Ele seria subordinado, de forma empregaticia, ao 

proprio ente que representa? Certo e que os servidores celetistas gozam dessa relacao de 

empregabilidade, ja que a Administracao Publica esta neste caso, exercendo atividade 

equiparada aos fins privados. Todavia, esta expressao nao exclui a ideia geral de que o Estado 

e efetivamente formado pelos servidores, suas vontades e suas acSes. E como o servidor 

publico e o Estado, nao pode, simultaneamente, ser empregado e empregador de si mesmo. E 

desta forma que pensam os que defendem esta posieao contraria. 

Posicionando-se tambem contra o entendimento de que os servidores publicos 

estatutarios integrariam a competencia material da Justica do Trabalho, assevera Delgado 

(2004, p. 323): 

Por esta razao em face da natureza propria do vinculo entre o servidor 
estatutario e o Estado (que e publica), torna-se irrelevante, para fins 
justrabalhistas, que sejam tambem pessoas naturais, prestando servicos com 
pessoalidade, nao-eventualidade, onerosidade e subordinacao - nao sao eles 
definitivamente empregados. 

Portanto, ha uma situacao concreta que evidencia a presenca dos cinco elementos 

fatico-juridicos da relacao de emprego entre trabalhador e tomador de servicos, sem que haja 

juridicamente, esse tipo legal de relacao - sem que haja, portanto a figura do empregado. 

Trata-se de situacao expressamente excepcionada pela Constituicao, que elimina a 

possibilidade juridica de existencia de relacao de emprego, por enfatizar outro aspecto 

singular tambem presente na mesma relacao. Tais trabalhadores lato sensu nao formam 



60 

vinculo contratual privatistico com os entes estatais a que servem, mas vinculo de natureza 

publica, sob padrao normativo distinto, juridicamente incomparavel. 

Desta forma, para alguns estudiosos, e inconcebivel esticar o conceito de empregador 

a ponto de este abranger tambem o Poder Publico (quando este ultimo realiza sua funcao 

tipica). Entao, se o Poder Publico, neste caso, nao pode ser empregador, nao podera tambem 

ser demandado pelos servidores estatutarios na Justica do Trabalho. 

3.3 Posicionamentos favoraveis 

c 

Sob outro angulo, alguns estudiosos admitem a inclusao das demandas entre 

servidores publicos estatutarios e a Administracao Publica no rol de competencia da justica 

laboral, senao vejamos. 

A relacao de trabalho, segundo Delgado (2004, p. 285), engloba: 

[...] todas as relacSes juridicas caracterizadas por terem sua prestaeao 
essencial centrada em uma obrigacao de fazer consubstanciada em labor 
humano. Refere-se, pois, a toda modalidade de contrataeao de trabalho 
humano modemamente admissivel. A expressao relacao de trabalho 
englobaria, desse modo, a relacao de emprego, a relacao de trabalho 
autonomo, a relacao de trabalho eventual, de trabalho avulso e outras 
modalidades de pactuacao de prestaeao de labor (como trabalho de estagio, 
etc.). Traduz, portanto, o genero a que se acomodam todas as formas de 
pactuacao de prestaeao de trabalho existentes o mundo juridico atual. 

Portanto, sob este prisma, pode-se dizer que Justica do Trabalho e competente para 

processar e julgar as acoes cujas causas de pedir e pedidos envolvam relacao de trabalho, 

qualquer que seja ela. Com isso, a Justica do Trabalho passou a ser competente para processar 

e julgar as ac5es sobre os autonomos, os trabalhadores eventuais, os estatutarios, os 

cooperados, entre outros. A competencia, hoje, nao e mais limitada apenas aquelas acoes 

relativas as relacoes de emprego. 

Para o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dalazen (2005, p. 98): 
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Esta claro que a alusao a dissidios decorrentes de relacao de trabalho com 
ente publico e indieativa de que se transferiram para a orbita da Justica do 
Trabalho todos os dissidios de servidor publico, qualquer que seja o regime 
juridico: celetista ou estatutario. 

Ressalte-se o entendimento de Gasparini (2001, p. 155) a respeito desta celeuma: 

Os servidores publicos sao caracterizados pela profissionalidade (prestam 
servicos a Administracao Publica direta, autarquica e fundacional publica 
como profissionais), pela dependencia do relacionamento (as entidades a 
que se vinculam prescrevem seus comportamentos nos minimos detalhes, 
nao lhes permitindo qualquer autonomia) e pela perenidade (nao-
eventualidade) da relacao de trabalho que ajustaram com as referidas 
entidades. Nao importa, entao, o regime, estatutario ou celetista, pelo qual 
de vinculam a Administracao Publica direta, autarquica e fundacional 
publica, se a relacao de trabalho e marcada por essas notas. Todos sao 
servidores publicos. 

Para este arguto doutrinador, a expressao servidores publicos designa os que prestam 

servico sob o regime estatutario e os que executam servico segundo o regime celetista para a 

Uniao, Estados, Distrito Federal, Municipios, autarquias e fundacoes publicas. A expressao e 

de conteiido amplo, abrigando, portanto, os titulares de cargo, funcao ou emprego publico, 

devendo estar todos sob a egide da competencia laboral. 

No ambito da Justica do Trabalho, o entendimento que tem prevalecido coaduna-se 

com o de que esta Justica especializada e competente para dirimir conflitos envolvendo os 

servidores publicos e a Administracao Publica. 

O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 8 a Regiao promoveu nos dias 2, 3 e 4 de 

fevereiro de 2005 o Seminario sobre a Reforma do Judiciario, especialmente quanto a nova 

competencia material da Justica do Trabalho de acordo com a Emenda Constitucional n.° 

45/2004, ocasiao em que foi editada a Carta de Belem. Nesse documento os magistrados 

daquele Tribunal firmaram o entendimento de que a relacao de carater juridico-administrativo 

e especie de relacao de trabalho e insere-se na competencia da Justica do Trabalho. 

No 2° Ciclo de Conferencias da ANAMATRA, os juizes do trabalho do estado do 

Piaui ehegaram a semelhante conclusao, in verbis: 
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VI - Servidores publicos: Compete a JT processar e julgar os dissidios de 
qualquer natureza envolvendo o poder publico e os servidores celetistas. 
Quanto aos servidores publicos submetidos ao regime administrative, o 
texto promulgado e claro no sentido de inclui-los na competencia da JT. 
Mas por forca de liminar em ADI, encontra-se suspenso este item. 

A mudanea textual realizada foi significativa. Antes a competencia da Justica do 

Trabalho era limitada as acoes entre trabalhadores e empregadores, ou seja, decorrentes da 

relacao de emprego, e, na forma da lei, outras controversias decorrentes da relacao de 

trabalho. O novo texto, visando aumentar a competencia da Justica do Trabalho, fez uso, 

apenas, da expressao relacao de trabalho, cujo significado e bem mais amplo do que o de 

relacao de emprego, conforme exposto acima. 

A relacao firmada entre o servidor publico estatutario e a administracao publica e uma 

relacao de trabalho, embora nao seja uma relacao de emprego em face da natureza juridica do 

vinculo que une as partes (Regime Juridico Estatutario ou Administrative, e nao a 

Consolidacao das Leis do Trabalho). 

Outro aspecto que conduz a semelhante conclusao e a mudanea feita pelo plenario do 

Senado Federal no texto do inciso I do art. 114 da Constituicao Federal, quando da votacao do 

texto em segundo turno. 

A redacao do art. 114, inciso I , apresentada pela Comissao de Constituicao, Justica e 

Cidadania do Senado Federal, para o segundo turno, da PEC n° 29, de 2000 (n° 96, de 1999, 

na Camara dos Deputados), texto que deu origem a atual Emenda Constitucional n.°45/2004, 

era a seguinte: 

Art. 114 - Compete a Justica do Trabalho processar e julgar: 
I - as acoes oriundas da relacao de trabalho, abrangidos os entes de direito 
publico extemo e da administracao publica direta e indireta da Uniao, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, exceto os servidores 
ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em 
comissao, incluidas as autarquias e fundacoes publieas dos referidos entes 
da federaeao. (Grifo nosso) 
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Os senadores, em plenario, suprimiram o trecho destacado, com o que eliminaram a 

excecao existente no Projeto de Emenda Constitucional n.°29/2000. Assim, inexistindo a 

ressalva que excluia da competencia da Justica do Trabalho "os servidores ocupantes de 

cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissao", tem-se que eles estao, 

atualmente, submetidos a Justica especializada. 

Dessa forma, como nao ha na lei {lato sensu) palavras imiteis, e considerando que o 

conceito de relacao de trabalho e pacifico na doutrina e na jurisprudencia, conclui-se que o 

Constituinte derivado pretendeu, sim, incluir na competencia da Justica do Trabalho as acoes 

propostas por servidores publicos estatutarios. Contudo, tendo em vista que compete ao 

Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituicao Federal, a ultima palavra 

sobre a questao analisada sera dada pelos seus membros em sessao plenaria, possivelmente 

quando do julgamento da ADIn n.° 3395, ajuizada pela AJUFE. 

3.4 Entendimento jurisprudential atual 

A se considerar os parametros hermeneuticos acima dispostos, nao caberiam duvidas 

de que a competencia para o processo e o julgamento das acoes decorrentes das relacoes de 

trabalho estatutarias assistiria a Justica do Trabalho, por faltantes ressalvas quaisquer a esse 

respeito. Isso porque todos os elementos caracterizadores da relacao de trabalho pessoal 

estariam presentes: a prestaeao de trabalho humano, a pessoalidade (que sequer e minima, 

equiparando-se, antes, a pessoalidade do proprio artigo 3°, caput, da CLT) e o carater 

continuativo e coordenado (a rigor, subordinado, tambem a maneira do artigo 3°, caput, da 

CLT). Alguma discussao poderia haver em torno do fundo consensual, uma vez que a 

doutrina sempre distinguiu, no servico publico, entre os vinculos contratuais (empregos 

publicos, de regencia celetista) e os vinculos institucionais (cargos e funcdes piiblicas de 
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regencia estatutaria), parecendo que, nos vinculos institucionais, o dado volitivo seria menos 

relevante. 

Neste proposito, afirma Martins (2005, p. 74): 

A rigor, o que distingue uma e outra hipotese e que o regime celetista e, por 
excelencia, o padrao de regencia dos contratos privados; e apenas na 
contratacao privada ha, em tese, margem para o exercicio da liberdade 
contratual. Isso, porem, ja revela como a distincao e, nessa parte, artificial, 
ao menos nos lindes do servico publico: seja o servidor contratado sob 
regime celetista ou sob regime estatutario, de todo modo estara sujeito aos 
vencimentos, a carga horaria e as funcoes proprias do seu posto de trabalho, 
nos termos da lei que o criou e/ou autorizou o respectivo concurso publico, 
sem qualquer margem para pre-pactuacao ou mesmo para pos-paetuacao. 

Nada obstante, observa-se que, mesmo nos vinculos institucionais, a posse e o 

exercicio configuram um ato juridico de adesao do servidor ao estatuto regente do cargo ou da 

funcao. Dir-se-a, portanto, que na base do liame juridico que une o servidor publico a 

Administracao esta um ato-condicao apto a carrear, ao servidor aderente, todo o complexo 

regramento consolidado no estatuto legal. No celebre pensamento de Duguit (apud, 

MARTLNS, 2005), o ato-condicao difere do contrato porque e mera condicao juridica da 
o 

aplicaeao do direito objetivo (in casu, o estatuto), enquanto o contrato e um ato subjetivo, no 

qual o ato intelectual dos contratantes modula e determina o objeto da prestaeao, a extensao 

dos direitos e obrigacoes e o ambito pessoal de validade do ato juridico. Pensou-se mesmo 

que o contrato de trabalho seria, ele proprio, um ato-condicao, face a enorme gama de normas 

imperativas inderrogaveis por vontade das partes; mas esse pensamento foi logo superado. No 

que diz respeito aos vinculos estatutarios, porem, a hipotese admite perfeita subsuncao ao 

modelo de Duguit (apud, MARTINS, 2005); e, ao mesmo tempo, evidencia desde logo que as 

relacoes juridicas estatutarias entre o servidor publico civil e a Admim^tracao tem fundo 

consensual irretorquivel. 

Assim, presentes todos os elementos caracterizadores do trabalho pessoal que reclama 

tutela autonoma da dignidade da pessoa humana, era mister reconhecer que, apos a EC n°. 
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45/04, a competencia para o conhecimento dos litigios entre estatutarios e Administracao era 

mesmo da Justica do Trabalho. Somente uma ressalva constitucional poderia conduzir a outra 

ilacao, dado o sentido ideologico da reforma — como ocorre, mutatis mutandi na legislacao 

ordinaria da Italia e de outros paises da Europa. 

Essa ideia, porem, socobrou no Excelso Pretorio. Na ADIn n. 3395, ajuizada pela 

Assoeiacao dos Juizes Federals, o Ministro Nelson Jobim entendeu, em liminar datada de 

25.01.2005, que nao havia qualquer traco de inconstitucionalidade no artigo 114, I , da CF 

(argumentava-se com a inconstitucionalidade formal, justamente por ter sido suprimida no 

Senado Federal, sem retorno a Camara dos Deputados, a ressalva que retirava da Justica do 

Trabalho a competencia para o processo e o julgamento das lides estatutarias). Nada obstante, 

o Presidente do Supremo Tribunal Federal entendeu por bem deferir a medida liminar para 

vincular todos os orgaos do Poder Judiciario a uma interpretacao conforme a Constituicao que 

exclui, da competencia material da Justica do Trabalho, todas as acoes oriundas de dissidios 

entre servidores estatutarios e a Administracao. 

Desse modo, a decisao em comento suspendeu, ad referendum do Tribunal Pleno, toda 
u 
O 

e qualquer interpretacao dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redacao dada pela EC 45/2004, 

que inclua, na competencia da Justica do Trabalho, a apreciacao de causas que sejam 

instauradas entre o Poder Publico e seus servidores, a ele vinculados por tipica relacao de 

ordem estatutaria ou de carater juridico-administrativo. 

Negando fundamento as razoes da liminar e entendendo pela ampliaeao da 

competencia para absorver as lides juridico-administrativas encontra-se Mallet (2005, p. 75), 

dizendo que: 
Cabe a Justica do Trabalho, segundo o texto promulgado e publicado da 
Emenda Constitucional n. 45, o julgamento de acoes envolvendo servidores 
publicos, tanto os sujeitos ao regime da CLT- tal qual se dava no direito 
anterior- como os vinculados ao regime estatutario e, inclusive, os 
ocupantes de cargos de confianca, de qualquer das entidades da Federacao. 
Liminar deferida em controle de constitucionalidade, todavia, firmou 
interpretacao em sentido diverso, embora inexiste o requisito da pertinencia 
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tematica, o que deve levar a extincao, sem julgamento do merito, do 
processo. 

Na mesma esteira de pensamento vai Delgado, confirmando esta (2005, p. 287): 

Sem entrar na diseussao relativa a inconstitucionalidade formal do art. 114, 
inciso I , da Constituicao da Republica e voltando o foco apenas para o 
sentido do texto normativo, nao ha como deixar de registrar o equivoco de 
qualquer interpretacao que exclua os servidores publicos federals, estaduais 
e municipals do ambito da competencia trabalhista. 

Outra linha de pensamento pugna pela exclusao da mencionada competencia, mesmo 

que venha a ser recusada a aprovacao da exclusao na Camara dos Deputados, ou que pereca o 

objeto da ADIn referida. 
•V 

Dallegrave (2005), no tocante a opcao legislativa de inserir os servidores publicos 

vinculados por um regime juridico-administrativo afirma nao parecer adequada tal opcao, ja 

que a exemplo, os servidores estatutarios sao informados por principios proprios do Direito 

Administrativo que em nada de identificam ou se aproximam das relacoes de trabalho 

travadas entre particulares. 

Arnaldo Sussekind (2005) tambem afirma que o vies contratual das relacoes regidas 

pela CLT e pelo Codigo Civil, sao bem diferentes do vies administrativo, e que seria 

impossivel para a Justica do Trabalho compatibilizar seus principios com os relativos ao vies 

j uridico-admini strati vo. 

Mas se tal conteudo legislativo nao foi aprovado pelas duas casas legislativas, como 

afirmado na ADIn 3.395, o inciso I do artigo 114 esta mesmo sob serio risco de 

inconstitucionalidade formal. De outra banda, admitindo o dispositivo constitucional duas 

interpretacoes contrarias (uma que inclui e outra que exclui da competencia da Justica do 

Trabalho as lides estatutarias, mantendo-as sob a jurisdicao da Justica comum), o pedido 

sucessivo da ADIn 3.395, de interpretacao conforme a Constituicao, faz-se bastante 
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necessario. Cabe uma passagem sumaria pela causa de pedir da ADIn, sem a pretensao de 

reproduzir o brilho dos seus subscritores. 

A alegacao de inconstitucionalidade formal funda-se principalmente na inexisteneia de 

identico texto (do inciso I do artigo 114) aprovado em dupla votacao nas duas casas. O texto 

aprovado no Senado contemplava uma segunda parte ("exceto os servidores ocupantes de 

cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissao, incluidas as autarquias e 

fundacoes publicas dos referidos entes da federacao"), que na precedente votacao na Camara 

nao existia. Seguiu para promulgacao, onde acabou publicada a versao aprovada na Camara 

(sem a segunda parte incluida pelo Senado). 

Os advogados da ADIn sustentam que nao houve visao de consenso, porque a 

alteracao produziu modificacao no sentido da proposicao juridica e, dessa forma, o processo 

legislativo proprio das emendas nao foi cumprido (artigo 60, paragrafo 20, CF). Invoca-se 

analogicamente, tambem, a regra do veto parcial contida no paragrafo 2° do artigo 66 da CF, 

que proibe a supressao de parte de artigo, paragrafo, inciso ou alinea. 

Se houve ou nao a visao de consenso das duas casas legislativas e se esta residiu na 

exclusao das relacoes estatutarias da nova competencia da Justica do Trabalho, e algo que ao 

proprio Congresso Nacional cabera dizer em primeiro lugar . 

A segunda parte do inciso I do artigo 114 ("exceto os servidores ocupantes de cargos 

criados por lei, de provimento efetivo ou em comissao, incluidas as autarquias e fundacoes 

publicas dos referidos entes da federacao"), inserida pelo Senado e que acabou ceifada na 

promulgacao, alteraria o conteiido do dispositivo, tornando-o fundamentalmente diferente da 

versao aprovada em dois turnos pela Camara ou, abrindo margem para duas interpretac5es 

antonimas sobre qual orgao jurisdicional competira, a partir da EC 45/04, decidir questoes 

ernbrenhadas nas relacoes estatutarias. 
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Teixeira Filho (2005, p. 135-136) chegou a consignar, justamente, que a versao votada 

pelo Senado faria cair por terra a passagem das lides estatutarias para a Justica do Trabalho: 

A proposito, a competencia da Justica do Trabalho para o julgamento das 
acoes oriundas das relacoes de trabalho estatutarias, exercidas em face da 
administracao publica, pode ser provisoria, efemera, se levarmos em conta a 
possibilidade de vir a ser aprovada a ressalva inserida no inciso I , do artigo 
114, pelo Senado Federal, por forca da qual ficavam excluidas da 
competencia da Justica do Trabalho as acoes promovidas por 'servidores 
ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissao, 
incluidas as autarquias e fundacoes publicas dos referidos entes da 
federacao'. Essa ressalva, justamente por haver sido acrescentada pelo 
Senado, retomou a Camara dos Deputados, a fim de ser discutida e votada. 
Caso seja aprovada, como dissemos, a Justica do Trabalho tera subtraida a 
atual competencia, no que respeita ao julgamento de acoes envolvendo 
servidores publicos estatutarios. Se isso, efetivamente, vier a ocorrer, a 
referida competencia tera sido, como prenunciamos, fugaz e tempestuosa, 
qual uma chuva de verao, deixando atras de si um rastro de confusao ou 
devastaeao, pois as acoes postas na Justica do Trabalho pelos funcionarios 
publicos serao transferidas para a Justica comum, Estadual ou Federal, 
conforme seja o caso, com todos os transtornos proprios dessas trasladaeao 
incidental de competencia. 

Wagner D. Giglio e Souto Maior (apud, MARTINS, 2005), nao remarcam a 

competencia da Justica do Trabalho com todas as relac5es de trabalho. Sergio Bermudes 

(2005) tambem e contra a interpretacao lata de relacao de trabalho. O juiz trabalhista Antonio 

Alvares da Silva (2005) ve a nova competencia trabalhista com amplitude, nela incluindo as 

relacoes estatutarias, assim como Manoel Antonio Teixeira Filho (2005). 

Teixeira Filho (2005, p. 134) recorda que ja tivemos norma constitucional declarando 

expressamente que a relacao dos servidores estatutarios com a administracao publica tem 

essentia de relacao de trabalho: 

[...] o conceito de relacao de trabalho compreende, igualmente, os 
servidores publicos estatutarios. A fim de que nao sobre paire diivida a 
respeito, torna-se relevante recordar que a Constituicao Federal de 1967, 
com a redacao imposta pela Emenda n. 1/69, dispunha, em seu art. 110: Os 
litigios decorrentes das relacoes de trabalho dos servidores com a Uniao, 
inclusive as autarquias e as empresas publicas federals, qualquer que seja o 
seu regime juridico, processar-se-ao e julgar-se-ao perante os juizes 
federals, devendo ser interposto recurso, se couber, para o Tribunal Federal 
de Recursos. 0 
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Portanto, aquele texto constitucional do passado reconhecia de maneira expressa, 

haver relagao de trabalho entre os servidores, estatutarios, ou nao, e a Uniao, ou melhor, e a 

administra9ao publica, em todos os seus niveis. E, precisamente, essa locu9ao que se utilizou, 

agora, na redacao do inciso I , do art. 114 (EC n. 45/2004).Referido conceito, entretanto, nao 

espelha a tradicao jurisprudential do Supremo Tribunal Federal. Na peticao initial da ADIn 

3.395, fez-se oportuna retrospectiva, a partir de votos condutores dos ministros Carlos 

Velloso (remetendo tambem a posicionamento do ministro Octavio Gallotti), Ilmar Galvao, 

Marco Aurelio, Sepiilveda Pertence e Cezar Peluso, todos no sentido de excluir do genero 

relafao de trabalho, o vinculo estatutario. 

A for9a do conservadorismo nesta seara exibe-se intensamente. Nao faz muito tempo 

que o Supremo Tribunal Federal proferiu julgamento em ADIn, obstando a migra9ao das lides 

estatutarias para a Justica do Trabalho. Lembra Teixeira Filho (2005, p. 135) tambem: 

O fato de a alinea 'e', art. 240, da Lei n. 8112/90 (dispondo sobre o regime 
juridico dos servidores publicos civis da Uniao, das Autarquias e das 
Fundacoes Publicas Federals) haver atribuido competencia a Justiga do 
Trabalho para apreciar as lides oriundas de relacoes de trabalho envolvendo 
servidores publicos estatutarios. Esse dispositivo, todavia, acabou sendo 
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADIn n. 492-
1-DF, tendo como Relator o Ministro Carlos Mario Vellosso (in DJU de 
12.3.93). Mais tarde, a Lei n. 9.527, de 10.12.97, revogou a mencionada 
letra 'e' (assim como a'd'). 

Antonio Alvares da Silva (2005, p. 82) critica severamente a liminar concedida pelo 

ministro Nelson Jobim na ADIn 3.395, que agora foi ratificada pelo Plenario do Supremo: 

Quando este capitulo ja estava sendo escrito, a Nacao foi surpreendida pelo 
despacho do Presidente do STF, Min. Nelson Jobim, que concedeu liminar, 
na Adin n. 3.395, para suspender toda e qualquer interpretacao dada ao 
inciso I do art. 114 da CF, na redacao da EC n. 45/04, que inclua, na 
competencia da Justica" do Trabalho, a apreciacao de causas que sejam 
instauradas entre o poder publico e seus servidores, a ele vinculados por 
tipica relacao de ordem estatutaria ou de carater juridico-administrativo.O 
erro e enorme e o STF manteve jurisprudencia anterior firmada com base na 
redacao anterior do art. 114, nao atentando para a nova redacao dada pela 
EC n. 45 e a profunda alteracao que trouxe ao citado artigo. 
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Dados os efeitos erga omnes dessa decisao, ha de ser respeitada em primeira e 

segunda instancias, por forca dos mais comezinhos principios de disciplina judiciaria, sob 

pena de comprometer a seguranca juridica do sistema judiciario brasileiro. O que nao impede, 

porem, que a doutrina faca a justa critica a decisao, que tolhe um avanco historico engendrado 

pela EC n. 45/2004. 

Na base da EC 45/04, no que toca ao artigo 114 da Constituicao, constata-se como 

princlpio implicito o da unificacao da jurisdieao trabalhista, ou seja, agregando o fenomeno 
o 

do trabalho no seu sentido mais amplo na mesma esfera judiciaria. A Justica do Trabalho 

deixou de ser uma Justica do emprego, para se tornar uma Justica especializada em atividades 

profissionais. As vantagens da unificaeao de todas as especies de relacoes profissionais sob a 

mesma jurisdieao sao politicamente indiscutiveis, trazendo consequeneias para o proprio 

Direito Material do Trabalho, que ate entao tinha o emprego como centra do universo laboral, 

em torno do qual gravitavam, figuras contratuais semelhantes, algumas que ja eram da 

competencia da Justica do Trabalho (trabalhador avulso, o temporario, o aprendiz, o 

domestico, o rural e o pequeno empreiteiro). 

Nao mais se justificava uma Justica especializada na interpretacao e aplicacao da CLT 

e legislacao esparsa correlata, dado que o emprego vem cedendo terreno, estatisticamente, 

para outras formas de subsistencia desde as ultimas decadas do seculo passado. Do ponto de 

vista da historia da humanidade, nunca se conheceu modelo produtivo eterno. Ao contrario, 

todos se superaram, de maneira que a crescente inanicao do emprego nao chega a constituir 

novidade. 

No tocante ensina Dalazen (2005) que a Constituicao fez nao foi equiparar a relacao 

de servico publico com a trabalhista, nem se podem confundir os campos diversos em que se 

situam: a primeira, no Direito Publico, e a segunda, no Direito Privado. O que se pretendeu, a 

exemplo das demais hipoteses de ampliagao, foi trazer para o processo do trabalho questoes 
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que, pelo seu significado social, precisam de julgamentos rapidos, imediatos e objetivos. A 

atracao das outras especies de relacao de trabalho para a esfera da Justica do Trabalho nao a 

desconfigura enquanto Justica especializada, ao contrario do sentimento de alguns. Muito pelo 

contrario: so faz colorir a especialidade da Justica laboral que, nao fosse restaurada pela EC 

45/04, minguaria muito em breve. 

Ao decidir causas de servidor publico, a Justica do Trabalho nao vai revogar a Lei 

8.112/90 para aplicar-lhes a CLT. O servidor publico vai continuar sendo regido pela lei 

propria, mas tera as vantagens do processo. Nao se ha de confundir o processo, que tem 

natureza instrumental, com as leis materials, que regulam os bens da vida e as relacoes 

humanas. 

Impende rememorar que o art. 240, alinea e da Lei n.° 8112/90 ja cometeu tal 

competencia material outrora a Justica do Trabalho, que somente nao subsistiu porque 

declarada a inconstitucionalidade material do preceito pelo Supremo Tribunal Federal. 

Contudo, as razoes basicas que ditaram a alttdida declaracao de inconstitucionalidade material 

flagrantemente nao mais subsistem, a comecar da circunstancia obvia de que nao ha confronto 

de lei ordinaria com norma constitucional. E mesmo que houvesse esse confronto, apenas para 

argumentar, nao remanesce qualquer dos motivos invocados para a declaracao de 

inconstitucionalidade material. Com efeito: o texto atual do art. 114 inciso I nao mais alude a 

dissidio entre trabalhador e empregador; tampouco consta a representacao classista da 

estrutura da Justica do Trabalho; ademais, declarou-se entao a inconstitucionalidade tambem a 

luz de uma norma constitucional hoje inexistente (art. 39), que previra regime juridico linico 

dos servidores publicos. 

Neste esteio, explicita Dalazen (2005, p. 102): 

E foreoso convir que nao se afigura razoavel a sistematica prevalecente 
antes da EC n°. 45/2004 de cindir-se a competencia consoante o regime 
juridico. Recorde-se que no caso do servidor publico federal, por exemplo, 
a limitacao da competencia da Justica do Trabalho ate 11.12.90 (Lei n° 
8112, de 10.12.90) levava o servidor, muitas vezes, a demandar 
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sucessivamente na Justica do Trabalho e na Justica Federal por um mesmo 
direito, o que poderia gerar, inclusive, decisoes conflitantes. 
Alem disso, essa dualidade de competencia gerou um quadro perverso para 
o servidor e um privilegio injustificavel a Administracao Publica. Porque 
ensejou a Administracao Publica, ao sabor de suas conveniencias, eleger o 
segmento do Poder Judiciario competente, mediante mudanea do regime 
juridico do servidor. 
De maneira que sobejam motivos para se confiar a Justica do Trabalho a 
solucao do litigio entre o servidor publico estatutario e a Administracao 
Publica, o que se dara, naturalmente, sob o enfoque integral do Direito 
Publico. 

A pergunta que fazemos agora e a seguinte: sera que ainda existe relacao tipicamente 

estatutaria ou de natureza administrativa no servico publico brasileiro? 

Sao varios os fatores que denotam o superamento, pelo Direito Constitucional 

brasileiro, da relacao juridica estatutaria entre o servidor e o Estado: emprego publico ao lado 

de cargo publico, aplieaeao ao servidor publico de 16 itens dos 34 direitos garantidos aos 

trabalhadores urbanos e rurais, extensao ao servidor publico do direito de sindicalizacao e 

greve, inexistencia de regime juridico unico e permissao de contratacao de servidores 

celetistas para o preenchimento de empregos publicos - Lei n. 9.962/00. 

Em suma, analisados os fundamentos da ADIn 3.395, verifica-se que as relacoes 

estatutarias se incluem no genero relacao trabalho, do mesmo modo que considera-se a 

unificacao da jurisdieao trabalhista um avanco institucional. Mas ja nao tem-se a mesma 

certeza inabalavel de que a alteracao do artigo 114, no particular, resultou da visao de 

consenso das casas legislativas, ou que foi cumprido regularmente o processo legislativo para 

emendar a Constituicao (artigo 60, paragrafo 2°, CF). 

Qualquer que venha a ser a decisao de fundo da ADIn 3.395 que venha logo, porque a 

indefinicao de competencia so fara patinar a entrega da tutela jurisdicional: as medidas 

liminares nao sao dotadas de defmitividade e imutabilidade, exclusivas da coisa julgada. No 

entanto, os julgados restringentes permitem entrever que a consolidacao das novas 

competencias trazidas pela EC n. 45/04 nao sera tranqtiila nem generosa. Assiste-se, uma vez 
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mais, a construeao pradencial do Direito — ja para alem dos lindes do Direito do Trabalho, 

no sentido da delimitagao objetiva do universo casuistico que doravante integrara o ambito de 

competencia material da Justica do Trabalho. Espera-se que, ao final, prevaleca a extensao 

humanizadora e a ampliacao da competencia da Justica do Trabalho possa concretamente 

atender aos seus objetivos sociais e politicos. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Observa-se no direito comparado uma tendencia abrangente e expansionista da 

concepcao de conflito trabalhista, com natural repercussao na competencia da Justica do 

Trabalho que, por isso mesmo, experimenta crescente ampliaeao, de modo a romper a 

identificacao exclusiva e absoluta desse segmento do Poder Judiciario com a lide entre 

empregado e empregador. Seguramente a mais notavel inovacao repousa na competencia 

material da Justica Laboral para lides oriundas da relacao de trabalho. 

Note-se que o texto constitucional aludia a "dissidios individuals e coletivos entre 

trabalhadores e empregadores", bem como conferia competencia, "na forma da lei" para 

"outras controversias decorrentes da relacao de trabalho". Por isso, sob o signo de tal 

mandamento constitucional, fixou-se o entendimento de que a propria Constituicao Federal 

atribui a Justica do Trabalho dirimir os litigios entre empregados e empregadores (conflitos 

trabalhistas tlpicos), mas reservou-se a lei a possibilidade de estender tal competencia a 

litigios vinculados por uma relacao de trabalho em sentido lato. 

Logo, duas conclusoes entao se extrairam: para os conflitos individuals emanados da 

relacao de emprego, a fonte material da Justica do Trabalho era a propria Constituicao 

Federal; diversamente, para os conflitos individuais (atipicos) emanados da relacao de 

trabalho, a fonte da competencia material era a lei ordinaria. 

Sobrevindo a EC n.° 45/2004, nao se vincula mais a competencia material da Justica 

do Trabalho estritamente a lide emanada da relacao de emprego e entre os respectivos 

sujeitos. Vinca-se dita competencia a lide advinda da relacao de trabalho. 

A pesquisa planeou desvendar os alcances interpretativos do termo relacao de 

trabalho, para fins da mencionada competencia. Nao se constituindo em um estudo minucioso 

do alcance interpretativo do termo, mas numa elucidacao sobre a relacao juridico-
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administrativa que une os servidores publicos estatutarios e a administracao Publica, com o 

intuito de perquirir acerca da absorcao, ou nao, pela competencia da Justica do Trabalho, dos 

conflitos que envolvam os sujeitos acima epigrafados. 

A partir do estudo dessa relacao juridico-administrativa e das inovac5es 

implementadas pela emenda 45 na seara competencial da Justica Laboral, chegou-se a 

conclusao que a Justica do Trabalho deixou de ser um ramo especializado do Poder Judiciario 

que dirimia relac5es de trabalho informadas precipuamente pelo elemento subordinacao, 

como soi acontecer nos litigios oriundos dos contratos de trabalho, onde figura em um dos 

polos da relacao juridica um empregador e no polo oposto um empregado, na exata diccao 

contida no artigo 3° da CLT. 

A Justica do Trabalho, alem dos conflitos intersubjetivos de interesse que tem origem 

na relacao de emprego, passa agora a ter competencia igualmente pra dirimir toda e qualquer 

acao oriunda da relacao de trabalho, independentemente de existir na relacao juridica o tonus 

subordinativo, bastando que uma pessoa fisica preste para outra pessoa, seja fisica, juridica, 

ou de direito publico externo ou interno, determinados servicos tipicos de um contrato de 

atividade. 

Para tanto, consubstanciando uma base para a discussao, tratou-se primeiramente dos 

regimes juridicos dos servidores publicos, dando-se prioridade ao objeto principal deste 

trabalho, qual seja, os servidores publicos estatutarios. Dentro desta otica, buscou-se 

apresentar de forma sucinta as teorias sobre a natureza do vinculo servidor-Estado e 

empregado-empregador, eonsiderando-se que ambos os vinculos sao especie do genero 

relacao de trabalho e pelo simples fato de consistirem, igualmente, em especies de prestaeao 

de trabalho subordinado, mas nao escravo, identificou-se em ambos o vies contratual, ja que a 

possibilidade de alteraeao unilateral da relacao nao e excludente da natureza contratual de um 

instituto. De fato, tanto no Direito do Trabalho em que existe o jus variandi do empregador, 
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quanto no proprio Direito Administrativo, verifica-se a possibilidade de alteracao unilateral da 

relacao, sem que perca seu carater contratual. 

Viu-se que, que pelo fato de o regime da funcao publica ser previsto em lei, as 

alteracoes deste regime derivam igualmente de determinac5es legais. Neste vies, conforme ja 

afirmado, tais alterac5es nao decorrem de ato unilateral de uma das partes, porquanto nao e o 

Estado-sujeito-de-direito e, portanto, parte na relacao que as determina, mas o Estado-ordem-

juridica. 

Assinalou-se ainda que se ha subordinacao na relacao de funcao publica, esta nao e de 

pessoa a pessoa, mas e subordinacao objetiva, regrada juridicamente. Nao deriva, pois, da 

qualidade das pessoas, mas da situacao juridica criada pela norma que regula a relacao. A 

subordinacao do agente nao advem do comparecimento do Estado no vinculo travado. 

Tambem no Direito do Trabalho, o empregado encontra-se subordinado em face do 

empregador, porquanto a subordinacao e aspecto comum a qualquer relacao de trato 
o 

sucessivo. 

A pesquisa desde o initio teve profunda eonotacao interpretativa do termo relacao de 

trabalho. A primeira parcela dessa interpretacao foi dada no segundo capitulo, chegando-se a 

conclusao de que a relacao de trabalho resta configurada como aquela que uma pessoa presta 

servicos a outra sem a exigencia da subordinacao, continuidade ou onerosidade. 

Com patente carater tientifico e elucidativo foi apresentado o conceito de relacao de 

trabalho, fazendo distincao com a relacao de emprego. No passo seguinte ao analisar cada 

requisito da relacao de emprego iniciou-se a clara interpretacao do termo. Elaborando uma 

sistematizacao dos requisitos apresentados no corpo do trabalho, concluiu-se pela adocao dos 

seguintes elementos que caracterizam a relacao de trabalho: a exigencia de uma pessoalidade 

minima, a nao-continuidade, a nao-subordinacao e a nao-onerosidade. 
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Nada obstante a relacao juridico-administrativa apresenta tais elementos, 

caracterizando-a mais ainda como materia inserta na competencia trabalhista, haja vista que o 

servidor publico estatutario tem que primar pela pessoalidade, a ponto de receber uma 

advertencia, caso delegue funcoes a uma pessoa estranha do quadro administrativo da 

entidade em que trabalha, ou mesmo uma suspensao, caso tal delegacao seja para um outro 

servidor que nao tenha ordem para executar tal servico; tem que trabalhar continuamente, 

cumprindo seu horario de trabalho como qualquer outro empregado, sujeitando-se a faltas e 

descontos no salario em decorrencia destas, assim como, a propria demissao, caso configure-

se o abandono de cargo ou a inassiduidade habitual, e subordinado as normas instituidas, bem 

como recebe seu salario em troca dos servicos prestados, repita-se, como qualquer 

trabalhador. 

Vislumbraram-se ainda as teorias que discutem o alcance da expressao relacao de 

trabalho no ordenamento juridico, certificando-se que, em que pese as diversas opinioes 

acerca da amplitude desta expressao, a mesma, indiscutivelmente, elasteceu sobremodo a 

competencia material da Justica do Trabalho a ponto de absorver situaeoes hlbridas, ate entao 

nao previstas na seara competencial desta Justica Especializada. 

O ponto crucial da pesquisa, constituindo a problematica deste estudo, foi o de que se 

haveria ser o orgao trabalhista responsavel pela composicao dos litigios entre a Administracao 

Publica e seus servidores ligados por um vinculo juridico-administrativo. 

Inequivocadamente, o art. 114 inciso I padece de uma redacao defeituosa e 

tecnicamente impropria que bem se explica no processo legislativo que redundou na EC 

n.°45/2004. 

Embora essa materia ainda nao tenha sido analisada pelo Pleno do colendo Supremo 

Tribunal Federal apos o advento da Emenda Constitucional n.° 45/2004, o Presidente daquela 

Corte, ao apreciar o pedido de liminar formulado pela AJUFE na ADIn n.° 3395, suspendeu, 
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"ad referendum", toda e qualquer interpretacao dada ao inciso I do art. 114 da Constituicao 

Federal, na redacao dada pela Emenda Constitucional n.° 45/2004, que inclua, na competencia 

da Justica do Trabalho, a competencia para apreciacao das acoes ajuizadas pelos servidores 

publicos estatutarios. 

Verificou-se do teor da decisao que o eminente Ministro Nelson Jobin entende que, 

mesmo apos a Emenda Constitucional n.° 45/2004, a competencia para processar e julgar as 

acoes ajuizadas pelos servidores publicos estatutarios e da Justica Comum Federal ou 

Estadual, conforme se trate de servidores publicos federals ou estaduais e municipals, 

respectivamente. Para o Ministro, a Emenda nao alterou, nesse particular, a competencia da 

Justica do Trabalho. 

Esta nao e, ainda, a decisao final do Supremo Tribunal Federal sobre a materia. Trata-

se, apenas, do entendimento do seu Presidente, manifestado em uma decisao monocratica. 

Entretanto, vale ressaltar, desde ja, que como a decisao plenaria sera tomada em uma Acao 

Direta de Inconstitucionalidade, tera eficacia erga omnes e efeito vinculante relativamente aos 

demais orgaos do Poder Judiciario e a administracao publica direta e indireta (federal, 

estadual e municipal). 

Assim, seja qual for o entendimento adotado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, 

ele devera ser seguido. Isso possibilitara o ajuizamento de Reclamacao Constitucional na 

hipotese de inobservancia da decisao da excelsa Corte. 

De outra banda, rnostrou-se que ha os que acreditam que sintomatico desse manifesto 

intuito do legislador e tambem o fato de que, diferentemente da redacao anterior do art. 114, a 

atual nao repisa a referenda a dissidio entre trabalhadores e empregadores. O silencio 

eloqilente acerca dos sujeitos em que se pode configurar um dissidio advindo da relacao de 

trabalho tambem sinaliza, iniludivelmente, que se objetivou mesmo a expansao dos dominios 
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da Justica do Trabalho, de maneira a inscrever em sua esfera muitos outros litigios derivantes 

da relacao de trabalho em sentido lato. 

Transparece, portanto, para os que assim pensam, nitida e insofismavel, a luz de uma 

interpretacao historica do processo legislativo da EC n.° 45/2004, que a mens legislatoris foi a 

de repelir a identificaeao da competencia material da Justica do Trabalho estritamente com os 

dissidios emergentes da relacao de emprego. Houve, sim, deliberada vontade do Congresso 

Nacional, expressa em sucessivos momentos, de alargar os horizontes da atuaeao da Justica 

do Trabalho, sobremodo no que se renegou a locueao "da relacao de emprego", preferindo-se 

a esta a loeucao, muito mais ampla e generica, "da relacao de trabalho". 

Por fim cumpre mencionar que, apesar de se entender que os argumentos e conclusoes 

aqui expostos sejam os mais adequados para a consecucao da ampliacao da competencia da 

Justica do Trabalho, sera a jurisprudencia firmada pelos Tribunals Superiores, notadamente o 

Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal, que definira o alcance do termo 

relacao de trabalho e sua devida interpretacao a ser utilizada no tocante ao vinculo que liga o 

servidor publico estatutario e a Administracao Publica. Resta esperar por tais posicionamentos 

finais que ate o momento ainda nao advieram. 

Contudo, a confianca do constituinte derivado na Justica do Trabalho e significativa e 

nao pode ser frustrada, como simbolo da vontade do Povo brasileiro, que espera, sobretudo 

deste ramo judiciario especializado, a resposta a suas aflicoes e anseios de justica num Estado 

verdadeiramente de Direito. 

A Reforma do Judiciario, com efeito, nao resta concluida pela promulgacao da 

Emenda Constitucional n° 45/2004, nem ainda estara com a conclusao do exame da PEC 

paralela pelo Congresso Nacional (Proposta de Emenda Constitucional n° 358/2005, em 

tramitacao na Camara dos Deputados), dejjendendo, em muitas situacoes, de regramentos 

novos no ambito processual material. 
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Mas, para, alem disso, a Reforma do Judiciario apenas conseguira os efeitos almejados 

por todos quando os proprios magistrados perceberem que tudo agora e apenas o inicio de 

novos rumos, sem ter medo de trilhar o caminho novo. Para a Justica do Trabalho, 

principalmente, sao muitas as novas trilhas a serem exploradas. 

Diante de tais consideracoes, engendra a Justica do Trabalho em novos desafios para 

os quais devera dar respostas satisfatorias, eficazes e celeres. Vale dizer que a especializacao 

aumenta a produtividade pelo conhecimento mais agucado do especialista. 

o 
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