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1. CONCEITO DE JURISDI(:AO 

A atlvldade jurlsdlcional 4\ comunrente ellPlicada como fun~iio do Estado 
que tern como objetivo assegurar a solu~iio dos conflitos por meio da 
aplica~iio do dlreito objetivo ou como fun~i1o que conslsre em assegurar 
a ordem juridlca. 

£ este 0 conceito flrmado em doutrina. muito embora a palavra jurlsdi· 
~iio possa ser empregada com outros sentidos e se saiba que M 0 exerciclo 
da atividade jurisdicional sem que haja conflito ou litlglo, como v.g. na 
jurlsdl~o voluntaria. 

Jolio Monteiro, p~r exemplo, definlu jurisdi~lio de· duas manelras: em 
sentldo amplo e restrll0. No sentldo amplo serla "0 poder de conhecer dos 
neg6cios publicos e resolv~-Ios'; enquanto que, em sentido reslrlto, se
ria "0 peder das autoridades judiclarlas no exercfclo das respectivas 
fun~6es (1). 

Wilson de soUza Campo. Blltalllll apenas se interessa pelo sentldo res
trll0 de jurlsdl~o. Estudando a finalidade e a natureza juridlca da jurisdl~iio, 
entende ser aceltSvel 0 ponto de vista de Zanzucchl, para quem 0 • escOllo 
mediato II a rerntegra~iio do dire ito objetive, a atua~o da vontade dB 
lei que, realizando interesses Insatisfeltos, a jurisdl~o alcan~a·. Faz, con
tudo, uma ressalva ao ponto de vista de Zanzucchl e observa que "nos dis
sid los coletlvos, a tutela dos Interesses, dentro dos marcos legals, se rea
liza de maneira abstrats e generlca' (2). 

(1J 'Teort. do Pr9c ... o Civil". I." vol .. B.' od .. atuallzada por J. M. CamIllo _, 
Ed. Borsal. Rio. I~, 

(2) 'T_do d. DIretto Judlclirlo do Truhalho', Ed. LTr, sp, pq. 41>, 1971. 
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Para Gabriel Rezenda Fllho jurisdi~ao e '0 poder de declarar 0 direito 
aplicavel aos fatos' (3), enquanto que, para Moacyr Amaral Santos' a fun~ao 
jurisdicional consiste em atuar 0 direito objetlvo aos casos concretos' (4). 

Coqueljo Costa define jurisdi~ao civil 'como 0 ellerciclo do poder esta· 
tal, fun~ao ou atividade exclusiva do Estado (CPC, art. 1.0 ), pel a qual 0 

dlreito objetlvo ~ aplicado ao processo que envolve uma lide resultante 
de uma disputa concreta entre pessoas que nao se avieram voluntaria· 
mente e serao as partes no feito. E poder instituido, fun~ao e atividade, 
exercidas no processo pelos quais a atividade do Estado substitui a das 
partes' (5). Salienta, .inda, ser a jurisdi~ao una e indivisivel, admitindo, 
no entanto, a classlflcagao em penal ou civil, especial ou comum, superior 
ou Inferior, de direito ou de equidade e Inc lui a jurlsdigiio do trabalho como 
especializagao da jurlsdigao civil {oJ. 

A atlvldade jurisdiclonal, assim,se caracterlzaria por ser uma atlvl· 
dade substitutiva e por ter como objetivos Impedir a autodefesa privada. 

Alfredo Ruprecht, por sua vez, oplna no sentido de que a jurisdi~ao 
visa a dar solugao a uma controversla concreta, 'colocada entre partes 
determinadas, relativas it interpretagao de norma juridlca preexistente. Para 
ele SaO elementos fundamentais constitutivos da jurisdigao: caso concreto, 
partes determinadas, interpretagao do direito e norma preexistente (7). 

Coerente com 0 ponto de vista acima, que nada rna Is II do que 0 

conceito tradicional de jurisdigao, finda por afirmar que 
F 

• A crlagao da norma juridica Ii tarefa por inteira alheia ao Poder 
Judicl~rio e cri~-Ia importaria desvirtuar sua essencla e natureza. 
De modo que a solugao judicial e perfeitamente factivel - juridica
mente falando em relagao aos conflitos coletivos de direito, porque 
nestes a controversia se refere a aplicagao de uma norma juridica jll 
crlada, geralmente uma convengao coletiva de trabalho; mas nao com 
relagao a de i'nteresse, Ja que do que se trata nesta ~ modificar uma 
norma ou crlar umanova, 0 que e tarefa por completo alheia a fungao 
jurlsdlclonal' (A. Ruprecht, 'Conflitos Coletlvos do Trabalho', p~g. 253). 

A afirmativa possivelmente se aplicari. a jurisdlgao civil. Nao Ii bern 
asslm 0 que acontece, em se tratando de jurisdigao do !tabalho, porque a 
criagao da -norma juridica nao e tarel. alheia ou estranna ao Poder Judi
ciario. 0 autor se afasta das caracteristicas especlais da jurisdigao em 
dissidio coletivo. A visao civilista muitas vezes deturpa 0 feniimeno juri-

(3) ·Curso de Dlreito Processual Civil", pSg. 86, 1.° vol., Ed. Saraiv8. SP. 1965. 
(4) ·Prlmelras Llnhas de Dlreito Processusl CivU-, Max L1monad. SP. 1970. pig. 95, 

1.0 vol., 3." ed. 
(5) ~Dlreito Judlclario do Traballlo·, pag. 23. Ed. ForenSB, RJ. 1978. 
(6) Ob. cit., p6g. 25. 
(7) ·Conflltos Coletivos do Trabalho~. trad. Jose Luiz Ferrerra Prunes, Ed. LTr, 1979, 

pig. 253. SP. 

41 



dico quando vamos apllca.lo ao processo coJelivo do trabalho au mesmo 
80 Direito do Trabalho. A aflrmativa de que a criagao da norma Jurldlca e 
tarefa estranha ao Poder Judlciario, no que se refere ao processo coletivo, 
nlio e In!elramente correta e se torna necessario buscar as raloes para 
tal ocorrencia. 

Argumentariamos dilendo que ela se contrapae ~ corrente doutrln4rJa 
que mostra a Interdependencia entre formagao e apllcagao do dlrelto e 
que defendea tese de que 0 processo Jurlsdlcional esta Integrado no sis
tema unitarlo de elaboragao das normas juridlcas. 

Amaurl Mascaro Nascimento aflrma que "a senten~a do jUll II urn · 
ato de duplo significado. ~ ato de criagao e, ao mesmo tempo, de exceyio. 
o juil apllcaas normas jurldlcas que j4 encontra prontas. Mas, ao faze-Io, 
tambam partlclpa da elaboragAo da norma jurldica, pols a sua Intervengio 
II criativa, nlio s6 complementar, mas em muitos casos, fundamental. 
A teo ria da pura subsun~Ao do jUll aos textos de lei como mere Interprete 
esta, 'Portanto, superada. 0 JUil, como bern observa Martins OvIedo, 'del
xou de ser um simples destlnatario e recaptor passivo da norma Jurldlca, 
para converter-se em elemento chave de fungao de crlagao e formagAo 
do direito. 0 JUll nao cria normas, mas dlta senten~as, e eslaS passam a 
substantivar-se" (8). 

Conslderamos que a jUll tambem partlclpa do proceoso de crlayio da 
norma juridlca quando, na Inexistencia da lei, 6 obrlgado a proferlr urna 
declsiio. Retornaremos ao assunto. 

Couture definiu jurlsdlgfio como "fungfio publica, realilada pelos 6rgAos 
competentes do Estado, com as formas Impostas pela lei, em vlrtude da 
qual, por ato judicial, se declara 0 dlrelto das partes, com 0 prop6slto 
de dirimir seus conflitos e controverslas de relevancla juridica, mediante 
decis5es com eficBeia de coisa julgada material, eventualmente dotada 
de execugao" (9). 

Frederleo Marques, por sua vel, dlz que a jurlsdl~lo pode ser detl
nlda "como a !ungio estatal de aplicar as normas da ordem juridlca em 
relagiio a uma pretensio" (10). 

Em resumo, jll que II Impratic8vel ella. todos os doutrlnadores que 
se dedicaram 80 estudo do tema, destacam-se, segundo Mucos Alonao 
Borges (11), tres correntes doutrinarlas que procuram detinlr jurlsdlyio: 

a) a que antende ..se. a jurlsdigao a atlvldade do Estado que estS dlrl
gida ~ realizagao da ardem juridlca; 

18) -Teorla da Norma Jurfdlce Trabalhlsta- , P'ig. 25. Ed. lTr. SP. 1976. 
(9) -A Jurl.dl~o". AovI ....... " .... do Dlrello _, 10, pq. 44, 2: trfm., 1971. 
(10) • Jurlsdl~1o Voluntans-, SP, Ed. Saraiva, 1959. 2.- ed .• P'g. 53. 
(11) "A Jurl.dl~lo Volunllirla", Rovim I,ullol .. do DlroI .. _ .... 1, 18, 1979, 

o'g. 134. 
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b) a que dlz que e a fun~ao estatal que tern por flnalldade apllcar 
o dire Ito objetivo a uma pretensao; 

c) e, finalmente, a que entende ser urn poder-dever do Estado de 
"distrlbulr justi~a, aplleando a lei aD caso concreto" (11). 

A verdade e que 0 concelto de jurisdl~ao nao tern permanecido inal
terado, asslm como sao varladas as deflnl~oes dos estudlosos e grandes 
as dlflculdaoos para lsolar 0 Instltuto dos elementos que Ihe sao 
estranhos. 

Os doutrinadores, por examplo, tern procurado dlstlngulr jurlsdi~ao 
a) pel·a aptldao que teria 0 ate jurlsdlcional de produzlr colsa julgada, 
b) como uma fun~iio estatal oriunda da divlsiio trlpartlda dos poderes, 
caracterlzandQ:-se a jurisdi9iiO, 'portanto, por ser uma del as, c) por ser uma 
ativldade substitutiva, ja que 0 julz substltul as partes em IItlglo e torna 
efetlva a regra legal que regula a sltua9iio juridica. 

A ciAncla 'processual, ,por outro lado, tern-se esfor~ado por dlssecar 
o instituto e procurado retirar os elementos que n~o Ihe sao caracterrsti
cos ou que tam bern sao comuns as outras fun90es do Estado. Oessa forma 
questlona-se a) 0 emprego etimol6gico - jurlsdictlo - porque a palavra 
declara9ao do direito designa, conforme 0 santldo que tem, uma atividade 
pela qual 0 direito e declarado. ~ evidente que, segundo 0 direito positivo, 
ela II exercitada nao somente na esfera das fun90es da justi9a, como tam
bern na dos 6rgaos da Administra9ao Publica (12); b) a afirma9ao de que 
tern como objetivo assegurar a ordem jurldica. A ordem juridica e aquela 
usada como instrumento para solu9ao dos conflltos e Ii ela, incluSive, que 
vern garantir e possibilitar 0 exercicio da atividade jurisdicional. Os outros 
poderes do Estado tambem procuram assegurar a ordem jurldica, 0 que 
demonstra ocorrer 0 contrario do que foi iniclalmante afirmado; c) obser
va-sa tambem a exlstencla de sistemas nao oflcials para solucionar os con· 
flitos, como v.g. nas hip6teses de autotutela ou processo voluntario para 
composl9ao dos confillos; d) a solu~ao dos conflltos nao seria prlvativa da 
atividade jurlsdlclonal e nem da alividade estatal; e) nao e a coisa julgada 
que ca,acteriza 0 ato jurisdlcional porque temos 0 exerclclo da stlvidade 
jurisdicional sem a coisa julgada. 

Questlona-se, por outro lado, 0 uso da e"pressao jurlsdl9ao' civil, con
tenclosa ou voluntarla. Amilcar de Castro faz reparos ~ expressiio e sallenta 
que a jurlsdl~iio em sl mesma nunca e civil. nem contenclosa. nem vo
luntarla. Os procedlmentos e que podem ser clvls, contenclosos ou nao 
contenclosos. Asslm se e""ressa: 

"Na verdade, a jurlsdl~iio, em sl mesma, poder naclonal Indlvis;· 
vel. nunca e civil. ou penal; e s6 como expressiio flgurada " que 

(12) Lopes cia CosQ, -Dos Proceaaos Especlals·, SP. Ed. Sugestoes L1terirl •• , pjg. 26. 
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pode ser qtislificada de contencloss ou voluntarla. Quando. por teo
nica antiqUfsslma. empregam-se esses objetivos. relatlvamente a juris
di9iio. falacse em senlido metaf6rlco. alterande-sa por metonfmla a 
significa9JJo genuina do concelto. tomande-se 0 efelto pela causa" (13). 

Recentemenle Frederico Marques questlonou tam bern qual seria a 
causa finalls da jurisdl9iio e diz que nilo Ii a aplica9ao da regra juridica. 
Para ele a causa f1nalls II a de "comjYor IItlglos. para ser dado a cads um 
o que II seu" (14). 

Demonstra ele. tambem. que "nio e traco especiflco da jurlsdi9iiO. con
soante muitos afirmam. fazer a apllca9i10 ds voluntas legla e que "0 con
ceito de jurisdlejjo como atlvldada ou fun9iio estatal para splicar a lei 
esta. ainda. bastante difundido. mormente na Area do Dlrelto Processual 
Civil. Ela nao passa. "onim. de manifesta9iio do erriineo principle de que a 
fun9iio do julz e meramente pass Iva. que a doutrina chlsslca sabre a di· 
visiio de poderes sempre adotou. ao allrmar que "Ie juge est un organe 
d'"xecutlon de la volonte du legislateur"'(15) . 

Continua afirmando que 0 concelto "II contrario II realldade. tanto que 
o juiz precedeu lIO legislador. nos tempos mals recuado8 da hist6ria: 
"L'etude de toutes les societes primitives". observa. B. Herzog. mostra 
que "Ie droit est un phenomime social anterieur • la 101. ne de I'activitll 
des magistrats charges de coordonner les rapports soclaux. La jurispru
dence est la plus ancienne des sources formelles du droit" P'), 

Delio Maranhlo. por sua vez. ja mostrava lambem • a Insuficlencia 
do criteria baseado na alua9iio da lei. para dellnir 0 ato de jurlsdl9iio" (17). 

Diz que nem todo a dlreito esta na lei. nem esta e a unica fonte do dlreito 
e que "'nem mesmo no direito comum pode afirmar-se que a fun9iio juris
dicional se exerce apenas. tornando concreta a vontade abslrata da lei" (17), 

Podemos. portanto. concluir. em face do que Ioi sumarlamente exam1-
nado. que: 

1) a solu9ao dos conflitos atravlls do exerc,c,o da atlvldade jurisdl
cional vem sendo vista. de manelra quase gen6rlca. como atlvl
dade excluslva do Estado e com a aplica9ao do dlrelto objetlvo; 

2) a solU980 dos conflitos. entretanto. nao e atividade prlvativa do 
Estado. multo embora 0 seja' a atividade jurlsdlclonal na forma 
como atualmente e compreendlda; 

(13) -Reparos sabre I Jurtsdlcaa e a A~o·. RevlstI lrullelra de DtNlto ProcetauaI 
Civil, 1.0 trim., 1975. pig. 14. 

{14} -A Reform. do Poder Judlcljrio·, SP, Ed.Saralva. 1979. plig. 10. 
(15) Idem. Db. Cit" pAg. 12. 
(16) B. H ...... opud frederico Manlu". Db, cit" 1>49. 12. 
(17) -Dl",;to do T,ab.'ho". RJ, Edl~o Fund~~o G.WII. Varvao. 1971. pios. 349/35V. 



3) a cria~ao da norma juridica atraves do Judichirio vem send a consi· 
derada erroneamente como tarefa alheia a fun~ao jurisdicional; 

4) nao e tra~o exclusivo da jurisdi~ao fazer a aplica~ao da voluntas 
legis, muito em bora 0 conceito de jurisdi~ao comoatividade para 
aplicar a lei ainda esteja b.stante difundida. 

Ocorre, porem, que a Jurisdi~ao do trabalho, como especializa9ao da 
jurisdi9ao dita civil (0 que e civil e a procedimento), especial mente em 
dissidios coletivos, nao pode ser vista au limitada com as eJ<pressoes 
·aplica~ao da lei" ou mesmo ·aplica~ao do direito objetivo·, par serem 
expressoes incampletas e insuficientes, ja que naa estabelecem nem fixam 
todos as tra~os que a pass am distinguir das outras fun90es do Estado e 
tambem porque nao levam em conta a especializa~ao e a fenomeno dos 
dissidios coletivos de natureza economica. 

A aplica~aa da lei para solucionar os conflitos coletivos nao a a unico 
instrumento do juiz e nao e, a unica nota caracteristica da jurisdi9ao, em
bora seja, na grande maioria dos casos, a mais importante, a mais usada, 
a que prevalece e a que da a nota caracteristica. 

Alguns exemplos sao suficientes para mostrar a limita~ao da vi sao 
que considera como elemento constitutivo da jurisdi~iio a preexistencia 
da norma: 

a) 0 C6digo de Processo Civil estabelece que, nao havendo norma legal, 
a juiz recorrera 11 analogia, aos costumes e aos princfpios gerais do 
direito (art. 126), a que mostra que a solu9ao dos conflitos atravas 
da atividade jurisdicional, quando inexiste norma legal, e feita se· 
gundo as regras e valores predominantes da pessoa humana e da 
vida social; 

b) 0 Poder Normativo de que se acha investida a Justi9a do Trabalho, 
nos dissidios de natureza economica, e exercido, na grande maioria 
das vezes, com a cria~ao de normas que alterem e/ou estabelecem 
novas condi90es de trabalho, como' e a caso da decisao que concede 
aumento salarial au reconhece a estabilidade da empregada gestante 
depois do parto. Aquia finalidade basica da jurisdi~ao e a 'de com· 
por a litigio e nao unicamente aplicar a direit. objetivo; 

c) 0 art. 8.' da Consolida9aa das Leis do Trabalho estabelece que as 
'autoridades administrativas ea Justi~a do Trabalho, na falta de dis
posi90es legais ou contratuais, decidirao, conforme 0 caso, pela ju
risprudencia, poranaiogia, por equidade e Dutros principios e normas 
gerais do direito, principal mente da Direita da Trabalho, e, ainda, de 
acordo com as uscs e costumes, 0 direito com-parada, mas sempre 
de maneira que nenhum interesse de classe au particular prevale9a 
sabre a Interesse publico. 
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Siio, asslm, a pr6pria legislaC80 e as necessldades da vida d"rla que 
excepcionam 0 concelto que vii na jurisdiC80 0 exerclclo da funciio para apll· 
car as ('eis aos casos concretos. 

A conclus80, em face do que foi exposto, e de que a atlvldade jurisdi· 
cional niio se resume a aplicaciio da lei. e uma funciio complexa, na qual 0 
juiz participa ate mesmo da criaciio da norma jurldlca. No nosso direito a 
princ'pal funciio ainda e a aplicaciio da leI. Na jurisdiciio em dissldios de 
natureza economica, contudo, Ii a eqiiidade, a qual pode ser compreendlda 
como esplrito de justl.a para aplica.ao do direlto atendendo as peculiarida· 
des do caso particular (Crlstov80 P. Tostes Malta), ou entao como a dlsposl· 
.ao de dar a cada urn 0 que Ihe cabe, ou, alnda, como "prlnclpio, pelo qual, 
embora inexistindo norma explicita, dlsciplinadora da especle, se deve dar 
a cada urn 0 que Ihe pertence, fazendo-se, assim, justica" (Otto Costa). 

Encontrar·nos·lamos, portanto, diante de uma jurisdl.ao de eqOidade. 
Coqueijo Costa asslm a classifica: "a jurisdiciio de eqOldade Ii regra nos 
dissldios arbitrais (CPC, art. 1.075), no processo coletivo do trabalho, no 
processo penal (CPP, art. 42) enos feitos de jurlsdl.iio voluntaria. E Ii ex· 
ce.ao no processo contencioso civil (CPC, art. 127)" (18). 

Como retornaremos ao tema da jurisdicao de eqiiidade em capitulo prO. 
prio, observamos apenas que a expressao "dire ito objetivo" tern senti do res· 
trito porque significa a norma agendl, isto e, 0 conjunto das normas jurldicas. 
Saria preferfvel conceituar jurisdigBo usando unicamente a palavro -direito", 
que tern amplitude maior e se ajustaria melhor ao significado, finalidade e 
caracterlstica do instituto em estudo. 

" Direito " seria palavra com significado capaz de ampliar 0 conceito por· 
que nele estao incluldos 0 costume ou direito nao escrito, a analogia, que e 
o processo 16gico pelo qual 0 aplicador do direlto estende 0 precelto legal 
diretamente aos casos nao compreendidos em seu dlsposltlvo, bern como a 
eQiiidade, 0 direito comparado, ouainda os principios gerais do direito. Slg· 
nifica, segundo Cunha Gon~lves, "0 conjunto de preceltos tendentes a esta· 
belecer, no seio de urn povo, a disciplina social" (19) 

Como, contudo, a palavra "direito" pode signlficar uma clencla (0 Dlrel· 
to Penal, 0 Direito Constituciona!); ou urn sistema de leis viqentes numa 
determinada naciio; ou ainda uma norma; ou, no dizer de Jeliinelc, 0 "mlnlmo 
etico", e preferlvel e ate aconselhavel 0 uso da expressao utilizada por Fre
~erico Marques na sua defini.ao: "as normas da ordem jurldica". Nao e uma 
expressao limitativa e nlio impede a real compreensao do que seja jurlsdl· 
;ao porque nao comete 0 equlvoco de confundir lei com norma juridica. "0 
lenerO norma juridica", no dizer de Arnalda Vasconcelos, "envolve as espe-

(181 CoquelJo Costa, Db. cit .. lJag. 27. 
(19) Apud Jose N'ufel. fn -Novo Dlciontirlo Jurfdlco Brasilelro-, p4g. 22. 2,- yol .. 

Jose Konfina Editor. RJ, 1963. 



cies de norma legal, consuetudlnaria, jurisprudencial e doutrlnarla" ("0). Evi
ta, portanto, a express80 contida no conceito que limita 0 papel da analogla, 
da equidade, do costume, dos 'principios gerais do direito e mesmo do dlrelto 
comparado no exerciclo da atlvidade jurisdieional, ou que faz supor. equlvo· 
cadamente, que 0 exercicio da a,ao neeessita de dlreito subJetlvo para a 
justificar ou para conslltuir a razlio do seu exercicio. 

o art. 2.° do C6dlgo de Processo Civil de 1939 jll estabelecia que 'para 
propor ou contestar 'a a,ao Ii ·necessario legitimo interesse economlco ou 
moral", a que levou Pontes de Miranda a dizer, comentando 0 aludldo dis· 
positivo, que ·por lei nao se entende somente a lei escrita, mas a lei em 
sentido mals largo, que Ii a de fonte de direito. 0 que 0 juiz aplica e 0 dlrelto, 
e nao s6 0 texto escrlto" (21). 

Quando a lei, contudo, por razoes hist6rlcas e politicas, passa a relnar 
soberana e esta aclma de tudo 0 mals, a pr6prio conceito de jurlsdl,ao faz 
com que se esque,a 0 fato de que exlste, na realidade social, e no pr6prlo 
exercicio da ativldade jurlsdiclonal, ·uma multiplicidade de esferas jurldl· 
cas", s·egundo expressiio usada por Orlando Gomes, e, ainda, que esque,s, 
mos 0 fato de que 0 Estado nlio Ii 0 unico centro de cria,ao da norma Ju
ridica. 

Quando estamos dlante dos conllitos coletivos do trabalho podemos 
concluir, com maior razao, que 0 conceito tradicional de jurisdi,ao se mostra 
insuficiente e inadequado. Ele tern provocado consequencias praticas, entre 
as quais se observa a de que os Juizes do trabalho se apegam ao prlnclpio 
da hierarquia superior da lei sobre a senten,a normativa e se recusam, na 
grande maioria dos casos , a crlar ou estabelecer normas que seriam cabl· 
veis e possiveis ·no ambito de uma conven,ao coletiva. 

No estudo da jurisdiciio em dissidios coletivos deve ser salientado, aln· 
da, 0 aspecto de que a senten,a normativa nao e imutavel e conMm ImpH· 
cita a clausula - rebus sic stantibus -, razao por que nao poderiamos nos 
socorrer do pri'ncipio da colsa julgada (0) para tentar fixar este aspecto co· 
mo caracteristico da Jurlsdicao, da mesma maneira como 'Oem sempre po· 
demos nos valer do conceito tradlclonalmente ace ito, ja que os Tribunals do 
Trabalho, nos dissfdlos de natureza economica, ao inves de apllcarem a lei. 
criam a norma Juridlca. 

Os conflitos Ideol6gicos e de classe, bern como a natureza dos conflltos 
entre 0 capital e 0 trabalho, .h!m da procura sempre renovada do homem 

(20) "Teorla da Norma Jurfdlca", RJ. Ed. Forense, 1978. pjg. 56. 
(21) ·Coment. so C6dlgo do Processo Civil .. tomo 1.· (am. 1·79), p6g. 83, Ed. 

Forense. N. 1978. 
,.) Aussomano entende que a senten~ coletlva faz colsa iulgada. Para file. eontudo. 

"'essa colse julgada , flex(vel, pelo filto de nascer de determinadas c?ndlc;:6e~ social., 
econOmica! e politicas que, por natureza, flutuam no ClI'SO cia hlst6r18 . (Ill ConfiTtos 
Coletivos do Trabatho·, Ed. Rev. dos Tribunals. SP, 1979. pig. 132). 
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par mel hares condi~1ies de vida e de trabalho .. exigem. para sua solu~ao. que 
o exercicio da atividade jurisdicional seja realizado com a criac;ao da norma 
juridica e nao com a simples aplica~iio da lei. sob pena de ter 0 Estado de 
procurar outras formas e mecanismos para solucionar os conllitos coletivos 
do trabalho. 

Pensamos que 0 estudo da ativldade jurisdicional nos dissidios coleti· 
vos deveria ser realizado. na medida do possivel. 1) com 0 desvinculamento. 
naquilo em que for correto. do conceito tradicional de jurisdi9aO. 2) sem a 
preocupa9ao excess iva com a classica divisao entre as poderes do Estado. 
pelo menos durante 0 estudo. para que doutrinariamente se possa tentar 
encontrar as principios que norteiam 0 seu exercicio. 

Achamos que se justifica 0 afastamento do conceito tradicional, porque 
a jurisdi9ao e unica. Ja vimas que ela nao se confunde. com o' procedimento 
adotado no processo e deve, na realidade, dizer dos poderes que sao au pa
derao ser co nee didos ao Judiciario e quais sao as contornos, os objetivos e a 
maneira de ser exercida. Deveriamos excluir, quando for possivel e correto, 
do conceito de jurisdi~ao, a principio que Ihe da como caracteristica fun· 
damental a aplica9aa da lei, para tentar compreender a fenomeno com in
teireza e sem excluir da atividade jurisdicional a cria9ao da norma juridica. 

a estuda da jurisdi~aa, par outro lada, sem a preOCUpa9aO excess Iva 
com a divisao entre os poderes do Estado. e necessario para que a exerci· 
cia da atividade jurisdicional nao seja confundido com a atividade legislati· 
va e para que passamos encontrar as contornos dos poderes que deverao 
ser ou sao concedidas aos Tribunais do Trabalho. Justificamos a entendi· 
menta em virtude do seguinte: a) as fun90es estatais nao sao repartidas em 
compartimentos estanques e naa he uma distribui9aO inexoravel entre as 
fun90es. Carre de Malberg ja chegou aafirmar que a divisao entre as pode· 
res se apresentava como ideia irrealizavel. Sem chegar a esse extrema. en· 
tendemos que a exacerba9ao da distin9aO das fun90es dilicultar. a com· 
preensao dos fatos juridicos e impedira a visao das translorma90es ocorridas 
au que poderao ocorrer: b) "0 parlamento". segundo Amaur! Mascaro Nascl· 
menta •• nunca loi nem nunca sera 0 lugar on de nasce todo a Direito do Tra· 
balho" (22): c) sabemos que nao e 0 Judiciario 0 unico 6rgao estatal que 
soluciona os conllitos ou faz a aplica9aO da lei. 

Tern interessado aos doutrinadores, contudo, 0 estudo da jurisdi9aO em 
senti do restrito. Na verdade excluem·se outras formas de jurisdi9aO. Sabe· 
mos. por exemplo. que na jurisdi9aO politica funciona 0 Senado Federal ca
mo 6rgao a quem cabe julgar '0 Presidente da Republica nos crimes de res· 
pcmsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza ca
nexos com aqueles". bern como 'processar e julgar os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e a Procurador Geral da Republica, nos crimes de respon· 

(22) Ob. cit .. pogo 29. 
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sabllidade" (Constitui~ao d. Republica, art. 42, I ell), asslm como sabemos 
que h3 formas jurlsdlclonals de controle de constitucionalidade das leis e 
formas 'Politicas, e, ainda, que a Constituigao investiu os chamados 6rgiio. 
do contencioso admlnistratlvo de jurlsdlgao, pOis devem exercer a tutela 
jurisdicional adminlstratlva, multo em bora nao Integrado ao Judlclarlo e com 
decisao sujeita ao reexame final do Poder Judlclario. 

A realidadl! Ii que 0 concelto tradicional de jurisdigao nao pode servlr 
para explioar 0 que seja 0 Poder Normativo da Justica do Trabalho e nem 
serve para justificar a razao dos poderes que sao concedidos ao Judlclarlo 
nos dissidios de natureza economlca. Sabemos que nestes dlssidlos 0 'ulz 
e obrlgado a pronunciar uma declsao com valor normativo para dlsclpllnar es 
rela<;oes entre as categorlas dlssldentes. Para estabelecer essas normas 0 

Tribunal substitui as partes na crlacao da regra juridica ou da conven~ao que 
nao conseguiram negoctar. Atua crlando 0 direito e nao criando uma leI. 0 
Tribunal substitui as partes e estabelece a convengao ou a norma que nao 
puderam negociar. Nao estO legl.lando porque esta apenas Intervlndo num 
conflito de natureza prlvada e porque dlz e estabelece as condlgoes contra
tuais que deverao reger as rela90es entre os dissidente •. Assim pensam: 
Roger Bannard, que equlpara a senten9a coletiva .So convengoes obrlgat6-
rias (23);Calamandrel, quandoaflrma que "a intervencao do juiz representa 
o sucedaneo da conclusiio do contrato, que nao se fez" (24); e, alnda, Geraldo 
Bezerra de Menezes (25) . 

Maria Elizabeth T_ Junquelra Aires, estudaodo a jurisdigao trabalhlsta em 
tese de mestrado e referlndo-se ao ensinamento de Visco e Caiman de Pas-
50S, moslra que no exerciclo da atividade jurisdicional "0 magistrado atua 
o direito como norma de dlsclplina das relacoes privadas, no senti do de 
conviv;;ncia social, para prevenlr ou conciliar e nao para decidlr entre 
alternatlvas antitatlcas" ; bern como que "0 direito que se aplica nao esta 
contido numa norma especiflca, mas no sistema legal, no ordenamento juri
dico, no seu complexo global' (20)_ 

A limitacao do concelto de lurisdicao, portanto, acarreta concomitan
temente a limitagiio da compreensao do que seja a atividade lurlsdiclonaL 
Tal, evidentemente, nao sa adapta a jurisdi9ao trabalhista, que tende "a 
ampliar, progressivamente, por natureza e por destino, 0 dlametro de sua 
competencia" (27). 

(23) Apud. Ac6rdAo do STF, Ag . In!t. 14.669, In "Dissidies Coletlvos do Trabalho e 
Direlto de Greve· , Geraldo Bezerra de Menezes. p~g . 327. Ed . BorsOi. RJ, 1957. 

(24) Apud Gerlldo Ben,,. de Menez •• , In ·0 Oireito do Trabalho e a Segurfdade 
Social na ConstituiC§o· , Ed . Pallas S/ A. RJ. 1976, peg. 287. 

(25) ab. cit. 
(26) • Jurlsdl~80 Trabalhlsta" , pegs. 15/16. Salvador. 1978. mlmeo. 
(27) Apud ConciusQes do I Cong. Ibero·Amerlcana, In Mozart Victor Ruuomlno. 

"Diretto Processusl do Trabalho· , plig. 48, 1971 . Ed, Jod Konfino. 
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Julgamos ser necessaria, portanto, estudar qual 0 real papel da jurlsdl. 
~ao nos dissidios coletivos e tentar estabelecer os seus contornos porque 
ela - a jurisdil'iio - representa ,"ada mais 'nada menas do que a doutrlna 
processual que proibe a autodefesa privada. Torn8-se, no entanto, pelo me· 
nos aparentemente, 'totalmente incompativel com a afirma9ao da greve co
mo direlto' (28), porque a grave e urn ato de for9a e representa a tentativa 
de tutelar 0 interesse contrario, alem de repercutir em setores estranhos 
ao litigio. £, por outro lado, desconexo e contradit6rio dizer que a ativldade 
jurisdicional tern por objetivos substituir a vontade das partes, e, ao mesmo 
tempo, permitir (art. 856 da Clf) que 0 proprio Presidente do Tribunal do 
Trabalho instaure 0 dissidio, em caso de suspensao do trabalho, como se 
porventura 0 Judiciario fosse parte ou terceiro interessado para propor a 
instaural'ao da instiincia. 

o estudo da atividade jurisdicional, destarte, deve ser reallzado levando 
em conta as caracteristicas, assim como a elabora9ao legislativa deve ser 
realizada com maior rigor cientifico e procurando evitar alteral'ees provo· 
cadas pela instabilidade politica, oriunda do atraso economico. Consequen· 
temente devemos buscar as criterios que a caracterizam e as principios que 
a informam. 

2. JURISDICAO DE EQOIDADE 

A natureza, a razao de ser ou mesmo a essencia da jurisdi980 que se es· 
tuda, nlio pode", sercompleta e integralmente entendida a luz do conceito 
tradicional ou com 0 que se resolveu chamar, por for~a da pratica e do ha· 
bito, de conceito civilista. 

Ja agora podemos dizer que a natureza e a essencla da jurisdi~ao em 
dissidio coletivo sao melhor encontradas com 0 estudo da jurisdi~lio de 
equidade. Essa, afinal de contas, e que complementa ou substltul 0 conceito 
tradicional e que ajuda a explicar e compreender a atividade exerclda pelos 
tribuna is do trabalho quando criam uma norma. 

Nos dissidios de natureza economica • a jurisdi~ao de eqiiidade que da 
a nota caracteristica ao conceito, sem que isso signifique dizer que se con· 
traponha ouexclua a atividade jurisdicional que e exercida atraves ds apli· 
ca9ao da lei. 

Nao • novidade falar da existencia de uma jurisdl9lio de eqUidade, muito 
emberaat. 0 emprego da palavra • equidade', segundo Lopes da Costa, no 
seu Tratado, venha recebendo dos juristas urn tratamento de verdadeir. tor· 
tura e seJa considerada vaga e ambigua. 

(28) Ob. cit .. pogo 103. 
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A expresslio jurisdi~lio de eqiiidade vem sendo empregada por varios 
setores. Citem-se: Martins Catharlno (29); Coqueijo Costa, como ja vimos an. 
terlormente; Castro Nunes tambem afirma sua existencia (30); Wagner D. 
Giglio (31) e Pontes de Miranda (32) tambem a ela se referem. 0 proprio Rus
samano salienta que aqueles que viveram a experiencia dos primeiros gran. 
des julgamentos da Justi9'l do Trabalho em a~oes de dissidio coletivo conhe. 
cem a inseguran~a e a falta de elementos informatlvos com que n6s, julzes, 
formulovamos nossas senten~as coletivas. Isso transformava a Justi"a do 
Trabalho, pura e simplesmente, em urna "jurisdi~lio de eqUidade" (33). 

Como jo salientado anteriormente, a jurisdi"lio de eqOidade seria exca
~lio nos dissldios de natureza jurldica, porque nestes existe a prevalencia 
da norma jurldica. ~, no entanto, regra nos dissldios de naturere economica. 
De qualquer forma estaro sempre em ambos, com maior au menor intensi· 
dade, assim como podera estar ate nos dissldios individuais. 

o estudo da eqiiidade e da propria paJ.avra, no entanto, provoca interpre· 
ta"oes diversas e ate mesmo repulsa de alguns juristas. 

A evolu~lio etimologica da palavra empresta·lhe a significado de igual· 
dade. A palavra igualdade, por si s6, quando examinada vinculada a juris· 
di"ao, e usada no sentido de reconhecer igualmente a direito de cada um. 
R. Limongi Fran"a ve tambem na palavra (epikeia) 0 sentido da modera~ao. 

o tempo, entretanto carregou 'a expresslio de conteudo e de significa
do. Basta a consulta a um dicionario e encontraremos no verbete eqOidade 
o seguinte significado: 

"disposi"ao de reconhecer igualmente 0 direito de cada um; conjunto 
de principlos imutaveis que induzem 0 juiz a um criterio de modera~ao 
e de igualdade, ainda que em detrimento do direito objetivo; sentimento 
de justi"a avessoa urn criterio de julgamento au tratamento rigoroso e 
estritamente legal; igualdade, retidao, equanimidade" (34). 

Tambem pode ver vista, segundo ensina Serpa Lopes, no sentido subja
tivo. Slgnlflca "sentimento au aspira9lio individual ou coletiva no sentido de 
que uma dada rela9lio seja regulada de um certo modo. ~ a percep9lio do 
modo mais conveniente e adaptado para regular uma ,ela"ao" (35). 

(29) "Tema! de Dlrelto do Trabalho·, Ed. Trabalhlstas S.A .. RJ. peg. 198. 1971. 
(30) Apud Mozart V. Ruuommo. In • Cement. a ell". 1." vol., peg. 106. 6,- ed .• 

Ed. Jose Konflno. 1962. 
(31) "A EqOldade e 0 Direlto do Trabalho Brasllelro·, Rev. lTr 39, 874. Igosto/1975. 
(32] Coment6rlos ao CPC de 1939. 
(33) "Temas Pol6mlcos de Direito do Trab.lho·, pig, 112, Ed. Clantfflc. Ltd •. , RJ. 

1979. 
(34) Aur6Uo Bu.rque d. Holand., "Novo Dlclonarlo da LIngua Portugues.", Ed. Nova 

Frontelra, pag. 547. 
(35) 'Curso de Direlto CIvil", 1.0 vol .. pilg. 169. Livraria Freitas Bastos, RJISP, 1962. 

51 



Eqiiidade, quando usada no sentido de igualdade, segundo Wagner D. 
Giglio, repeliria "a apllca~iio do Direito do Trabalho, que nasceu da desl· 
gualdade e ainda hoje tern como principal objetivo combate-Ia" (36). Na ver
dade, pode-se interpretar de maneira dlversa, ou seja: como 0 Dlrelto do 
Trabalho nasceu da desigualdade e objetiva combate-Ia, a eqUldade Ii urn 
instituto Importante para essa flnalldade. 

Autores a conceituam. Outros preferem nao conceitua-Ia porque "escl>
pa a qualquer deflnl~ao . Ouando a Isso se arriscam, os jurlstas poem a 
perder a no~ao que ela encerra e a indispoem com os que, sem conhecImen
to de sua essencia, a conhecem sob urn nome que a coloca, ao mals das 
veles, em situa~ao subverslva, quando nao fal pior, apresentandl>-a em fun
~ao secunda ria e obscura. Essa a ralao pela qual os codigos evitam refe
rencia a equidade, sllenciando sobre urn dos mais fecundos elementos da 
distribui9ao da justl~a" (37). 

Quando nos damos ao trabalho de examinar as defini90es e expllca~6es 
dos estudiosos sobre 0 que ela seJa, encontramos uma grande variedade de 
opi"ioes. 

P.ra Pontes de Miranda Ii urn. p.lavra-valvula. Para Wolflo Ii uma virtu
de. Para Delio Maranhio Ii "urn •• mbi',"ci.", "uma atmosfera". Para ele 
o juiz julga com e porequidade. "No prlmeiro .caso", diz, "nao 0 fara na falta 
de disposi~iiQ legal. Bern ao contrario, a equidade tradulira, nesta hlp6tese, 
a valor~o da norma que Ii uma regra geral - tendo em vista as clrcuns· 
tancias pr6prias do caso concreto submetido a julgamento. 0 leglslador nao 
pode prever todas as nuances que a vida proporciona: dlsclplina ums 
rela~ao tipica_ 0 que serla Justo para esla rela9iio ebstrata pode tornar-se 
uma solu~ao injusta em determlnado caso individualizado. Adaptar esta 51>

IU9iio ao caso, dentro dos Iimltes formais da norma, julgando com eqOldade, 
e urn processo delicado, que exige prudencia e habilidade do jUil, sob pena 
de transforma-Ia em generosldade II custa alheia. 0 julgamento por eqUlda
de, este sim, pressupoe a Inexistencia de norma anterior: Ii a junta elastica 
de que fala Carnelutti. Somente poder" verificar-se quando a lei, expressa
mente, a permitlr. Tern lugar de relevo no direito coletivo do trabalho: 0 jus
to salario fixado por senten9a normativa no julgamento dos dlssfdlos coletl
vos economicos (crla9ao da norma pelo jUil) Ii urn exemplo evidente" (38). 

Para Geny e "algo de superior a toda formula escrita ou tradlcional, 6 
urn conjunto de princlplos Imanentes, ' constituindo de algum modo a subs
tan cia juridica da humanldade" (39). 

(36) Ob. cit., agosto/76. 
(37) Jose de Agutar ora •. In ·A EqUTdade e Potter do Juiz·, Rev. Forense. n. 164. 

p6g. 20. 
(38) -Direlto do Trabalho- , Ed. Fundac;fio GetUlio Vargas . RJ, 1911, pJg . 24. 2,' ed. 
(39) Apud Carlos Maxlmtllino. In -HermenAutlca e Apllc81;:30 do Dlretto- , L1vrarfa 

Freitas Bastos S.A. , RJ/ SP. 1965. 8,' ed ., pag. 185. 

52 



Para Alessandro Groppall "s eqOldade, em ultima an/ilise, conslste no 
pader discricianario que a julz tem, em certas Gasas que a lei estabaleee, 
nos quais os elementos da facto, par serem muita camplexas, se confundem, 
de os resolver sem se basear na rigarasa logica juridlca da apliCayBO das 
narmas legais, decldinda com base na sua propria apreciayiio subjetlva, se· 
gunda criMrios de convenl~ncla e de oportunidade e com sentlmentos de 
equanimidade, insplranda·se nos prlncipios dominantes da conscleneia cole· 
letiva ... a juizo de equidade e utna funeao espec,al, que tern como efeito a 
criaCBo da norma aplicavel eo caso Individual, com base naqueles prlnciplos 
que, num determinado momenta historleo, sao eonsiderados pela eonselen· 
cia eoletiva principios de justlya e de eonveniencia social" ('0). 

Ja para Stammeler "a aqOldade a a norma escolhida como justa para 
julg8r urn cas a concreto IItlgloso" (n). 

Para Geraldo Campos Moreira a eqUidade "alude ao juiz no seu progra· 
rna de firmar e proclamar normas fundamental mente legltimas, qua se en· 
trelaca estreitamen!e com a dlscrlclonariedade e a lacuna" (42). 

, 
A eqUidade j;l foi equlparada aos prlneipios gerais do dlrelto e ao dlral· 

to natural. Recebeu inumeras odjetiv8Qoes. Arion Sayao Romita, apoiandoose 
em Alfpio Silveira, cita dezenove das principais adjetiva,oes, entre as quais 
se encontram as de "idala au noeao de direilo", "forma especial de dlrelto", 
"dlreito ideal", "dire ito natural", "poder discricianaria", "standard jurldlca', 
"justlea do casa singular", "esplrlta da lei", "caridade, piedade, benevalen
cia, benignidade, humanldade", etc. (43). 

A equidade Ii geralmente conslderada nos seguintes aspectos: 

1) vinculada a idala da amenlzaeaa do rigor da lei. Recorre·se ~ eqOi
dade para inte'pretar a lei de modo campalivel com 0 progressa e a 
solidariedade humana. £, como diz Wollio, ·uma virtu de que nos en· 
sina a dar a autrem aquila que sO inperfeitamente Ihe ~ devido"; 

2) equiparada eo cancelta de justiea ideal impede que 0 rigor das pre
ceitas se converta em atentado aD prOprio direita; 

3) quando 0 iegisladar admite que a juiz prafira a sua decisiia ~ vista da 
esp~cie e estabeleea a norma que criaria se fosse iegislador; 

4) como pastulada: ·0 principia axlomatica de que tada a dlrelto tende 
a alcanear a Ideal de justlea" (Wagner D. Giglio); 

5) como elementa que nao a urn direito, mas um atributo do dlrelta (U). 

[40) wlntroduC;lio ao Estudo do Olrelto· , Ed. Coirnbra, Coimbra. 1978, p~g . 86, 3,' ed. 
(41) Apuci Geraldo Campos Moreira, In 'A EqUidade no Direito PUblico·, Revlsta 

Forense. 213. 1966. pag. 495. 
(42) Gel'llido Campos More'ra, ob. cit. 
(43) "Equldade e Olssidios Coletlvos·, Ed. Brasilia, RJ. 1976. • 
(44) Vicente Rio, apud C)(::t6vlo Bueno Mangano, In ·Convenr;ao Coletlva do Trlbalho , 

pdO. 143. Ed. LTr, SP, 1912. 

53 



Hlsto,icamente a eqiiidade e oriunda da Gracia Antiga. A,ist6teles fala 
da eqiiidade e do eqiiitativo, bern como da rela9B.0 da equldade para com a 
Just!9a e do eqUitativocom respeito ao Justo, dizendo "no aparecen nl como 
Identicos sin m6s, nl como pertenecientes a generos dlstlntos". Asslm se 
axpressa: 

"10 equltatlvo, si bien as meJor que una especle de Justicia, es Justo, y 
nos es meJor que 10 Justo como si sa tratara de otro genera. La mlsmo 
es, par tanto, justa y aquitativo, y slendo ambos buenos, es major 10 
equitatlvo. La que ocaslana la diflcultad es que 10 equitativo es Justo, 
pero no en el sentido de la ley, sino como una rectlflcacian de la justi
cia legal. La causa da elloes que toda ley es universal, y hay cosas 
que no se pueden tratar rectamente de urn modo universal. E aquellos 
casas, pues, en que es preciso hablar de un modo universal, pera no 
es poslble hacerlo rectamente. V no par eso es menas recta, porqua el 
yerro no esta en la ley, nl en &1 leglslador, sino en la naturaleza de la 
cosa, puesto que tal es desde luego la indole de las casas pr6ctlcas. 
Par tanto, cuando la ley se expresa unlversalmente y surge a propos Ito 
de esa cuesti6n alga que queda fuera de ta formulaclon universal, entOll
ces est6 bien, alii donde no alcanza al legislooor y yerra al simpHflcar, 
correglr la omision, aquello que el leglslador mismo habria dicho 51 hu
biera estado alii y habrl'a necho constar en la ley sl hubiera sabldo ... " 
"no todo sa regule par la ley, porque sabre algunas casas eS Imposlbla 
establacer una ley, de modo que hay necesidad de un decreta. En 
efecto, tratando-se de 10 Indefinldo, la regia es tamblen Indefinlda, ca
rna la regia de plomo de los arquitectos lesbios, que se 'adapta a lar for
ma de la piedra y no es rlgida, y como los decretos que sa adaptan a 
los casas" ("I. 

A eqiiidade, assim, serla "una clase de Justicia y no una disposicl6n de 
otra indole" (Arlstateles). Que funcionarla: 1.0) "como una rectificaclon de 
la justlcia legal" (lIvro V, n. 5, p~g. 86); 2.0

) como forma para suprir a omls
sao do legislador. Diz Arlst6teles: "alii donde no alcanza el legislador y 
yerra al sinplilicar, correglr la omisi6n, aquello que el leglslador mismo ha
bria dicho sl hublera estado alii y habria hecho constar en la ley si hublera 
sabido" (p~g. 87); 31 como forma e mel a para soluclonar a caso concreto: 
• no todo se regule par la ley, porque sabre algunas casas es Imposlble as· 
tablecer una ley, de modo que hay necesldad de un decreta. En efecto, 
tratandose de 10 indelinido, la regia es tambien Indellnlda, como la regia de 
plomo de los arquitectos lesblos, quese adapta a la forma de la piedra y nos 
as -rigida, y como los decretos que se adaptan a los casas'. 

Para A.lst6tales, portanto, a eqUidade teria por finalldade ser 81 urn 
crlterio corretivo da lei, b) forma para suprlr a omissao do leglslador e, cl 
meio para solucionar 0 - caso concreto. 

(45) ·£tlca a Nlcomaco·, lIvro V. 10. traduc:Ao para 0 espanho! de Marfa Ara6Jo e 
Julian Mari., Institute de Estudloa Polftlcos. Madrid. 1970. pligs. 86/a7. 
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Sebaslliio Machado Filho, entretanto, oplna conlrariamente ao afirmar 
que "'a eqOidade nao e, pais, 0 que as auto res vern pensando desde Arisl6-
leles", au que nao e a eqiiidade "uma ditosa retifica~ao da justi~a rigorosa
mente legal" (46), 

A eqUidade, desde Arist6teles, sempre teve como pressuposto ser uma 
forma para retifica~;;o da justi~a legal. Joseph Siore confirma esse enten
dimento ao afirmar que 

"Thus Aristotle has defined the very nature of equity to be the 
correction of the law wherein it is defective by reason foi its universa
"'ty, The same sense is repeatedly rec09nized in the Pandects" (47), 

No Direito Romano a eqiiidade era empregada com 0 intento de suprir 
os defeitos da leie como medida de inte""reta~ao da lei escrita, alem de 
ter originado a jurisdi~;;o do pretor, Joseph Store assim se expressa a 
respeito: 

"In the Roman Jurisprudence we way see many traces of this doctri
ne applied to the pu~pose of supplying the defects on the customary 
law, as well as to correct and measure tre Interpretation of the written 
and positive code" (46), 

~ a seguinte 0 trecho (mde diz ter aeqiiidade originado a jurisdi~iio do 
pretor: 

"The jurisdiction of the praetor doubtless had its origin in this 
application of equity, as contradistinguished from mere law" (49). 

Ainda com rela~iio aeqiiidade no periodo Romano, Arion Sayao Romita 
afirma ter senti do diferente nos period as classico e pas-chissico. "No pe
riodo classico aequitas corresponde a justi~a, no senti do ideal etico do di
reito. Significa propriamente equipara~ao, vale dizer, tratamento igual dis
pensado a cOisas, ou rela~aes". No periodo pas-classico "a equidade se 
apresenta como direito benigno, moderado, como razao humana, isto e, in· 
clinada a benevolencia" (50). R. Limongi tambem afirma que a eqiiidade no 
Direito Romano correspondia a benignilas ou humanilas (51). 

A .partir do Direito Romano encontramos a origem e a histaria da "Equity 
Jurisprudence" 'na Court of Chancery, Inglaterra, cuja origem, segundo Joseph 
Siore, esta envolta na mesma obscuridade de outras questaes relativas a 
"common law" na alta antigiiidade. A administra~iio da Justi~a na Inglalerra 

(46) MO Humanismo do Direito·, Revista LTr. SP. 39/991, pag. 992. 
(47) ·Commentarles on Equity Jurisprudence-, volume one, Chapter, I, § 3. Little 

Brown and Comp .• Boston, 1918. 
(48) Ob. cit .. § 4 ... 
(49) Ob. cit .. § 5.". 
(SO) Ob. cit., p4gs. 2S{26. 
(SO ~b. elt., p4g. 74. 
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estava conflada original mente a Court or Council of the King, que adminls
trava a justl~a conforme os preceitos da lei e da eqilldade, ou de qualquer 
dos dois (&2)_ 

Atualmente, na Inglaterra, de acordo com Alessandro Groppall, "os ma
gistrados do Supremo Tribunal Federal devem julgar segundo os principios 
do dire ito e da equidade, dan do preferencla a estes ultlmos em caso de 
conflito", enquanto que, ·no nosso sistema juridico, "56 em casos excepclo
nais, taxatlvamente previstos em lei, e que e admltldo recurso II equida
de " (53). 

Nos Estados Unidos a eqUidade recebeu a influencla do di'relto ingles e 
hOje esta convertida em principlo constituclonai. quando a Se~ao II do art. 
3.° da Constitui~ao estabelece que 

"a competencia do Poder Judiciario se estenders a todos os casos, de 
direito e de eqiildade, surgldos sob esta Constltui~iio ... " 

Segundo Iduna Weinert de Abreu "nos dlas atuals, trinta e triis Estados 
norte-amerlcanos utilizam-se dos prlncipios de eqiiidade pelo mesmo proce
dlmento estlpulado para a lei; em quatro outros, adota-se procedlmento dife
rente, enquanto que, em treze, eles sao empregados "In the same court as 
law, but by a different procedure and on a different side of the court" (5'). 

o desenvolvimento do concelto de eqiildade naquele pais sempre esteve 
estreitamente vinculado a lei, sem que, entretanto, desaparecesse a distin
cao entre a 'equid_de legal' e ~ "justa"_ 

No Br_sil de hoje, segundo R. Limongi Fran~, a eqOldade encontra tres 
modos de fundamentaoao: aJ "nos textos que expressamente referem 0 ter
mo equid_de; b) nos textos que, sem referir essa palavra, direta ou indlre
tamente ape lam para 0 prudente arbitrio do magistrado; cJ nos textos gerais, 
referentes a Interpretaoao e aplicacao da lei" (55). 

o tratamento doutrlnario a que vern sendo submetlda na area do Direito 
do Trabalho tem sido conflitante. Para uns e fonte de dlrelto (Renala Gomes 
Ferreira), para outros fonte material (Delio Maranhao), para outros nao e 
fonte de dlrelto (Coqueljo Costa, Wagner D_ Giglio), para oUiros, processo 
de interpreta~ao (Sebastiiio Machado FilhoJ e. para outros, nao e processo de 
interpretacao (Wagner D. Giglio). 

Como nao e 0 objetivo do trabalhb fazer 0 estudo das fontes de direito, 
ou mesmo dos sistemas de interpretacao da lei, preferlmos, slmpllficando, 
dlzer que a eqQidade nao Ii fonte de dire ito e que ela apenas desempenha 

(52J Ob. Cit., cap. II, § 39. 
(53J Ob. cit., POll. 87. 
(54) -Da EqQidade _ Estudo de Olreito Posltlvo Comparado·, In RevlIta Inform6t1ca 

l.eglslattva. n. 60. ol,lt.-c:iez./78. p4g. 227. Brasflia. 
(55J Ob. cit" p!g. 76. 
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urn duplo papel: serve ~ hermeneutlca e a aplica9ao do dlrelto. Ela serve a 
eplica980 do direito ,porque oj poder do juiz. Como diz Agostinho Alvim: "quan
do 0 juiz julga por eqilldade nao crla 0 direlto, antes 0 extral do sistema e 
o revela" (56). 0 magistrado extral 0 direito para 0 revelar dss fontes, nao 
sendo, asslm, a equidade fonte de dlreito. Ela, por outro lado, serva ~ her
meneutica parqua oj urn dos seus principios e urn malo usado pelo julz para 
humanlzar a leI. 

Quando dizemos que a eqUidade serve ~ hermen~utica dlstlnguimos her· 
meneutics da interpreta,ao do diraito, pols a primelra est~, em rela9ao a 
segundo, da mesma forma que uma norma 'abstrata em face de sua aplica,ao 
aos fatos .• A hermem3utlca descobre e fixa os principios que deverao reger 
a Interpreta,ao, de modo queesta nao passa de uma aplica9ao daquela. Pelo 
processo Interpretativo, ao contrarlo, declara-se 0 conteudo do direito" (57). 

A eqUidade, portanto, quando e considerada unicamente como urn meio 
para amanizar 0 rigor da lal, est~ Incluida no processo interpretativo. J~ nas 
hlp6teses de lacuna costuma-... dlzar que 0 juiz recorre ao processo de in
tegra9ao do dire ito. Muitos nao veem diferen9a en,re 0 processo de supri· 
mento da norma juri<tlcae 0 processo de interpreta,ao. A rigor nao e possivel 
confundir Interpreta,;ao e integra980. A intallJreta9ao tern apenas a fl 'nalida 
de de traduzir 0 sentido da lei. Ja a integra9ao objetlva integrar uma dlsci
plina lacunosa e trazer a norma reguladora da especie. Nao oj possivel, assim, 
confundlr equidade, integracao, analogia e Inte"preta9ao. Equldade a ana· 
logia servem ao ptocesso de integra9ao do dlreito. 

Arnaldo Vasconcelos allrma que a analogia e 0 processo de "elimlnacao 
das lacunas da lei, mediante 0 qual 0 direlto auto-integra-se, complementan
do-se a sl pr6prio". Salienta, ainda, que "atraves da analogia revelam-se 8S 

normas implicitas no ordenamento juridico" (58). A analogia diz da atlvldade 
do juiz e consiste "no processo 16glco, pelo qual 0 aplicador do direlto es· 
tende 0 preceito legal aos casos nao diretamente compreendldos em seu 
dlspositivo. Pesquisa a vontade da lei, para leva-Ia as hipDteses que a litera
lidade do seu texto nao havla menclonado" (59). 

A analogia, portanto, oj 0 processo em que a juiz faz a eplica9ao da nor
ma aos casas nao previstos, mas que com ela guardam identldade. Nela 0 

juiz ~plJca a norme aos fatos nao previstos. Existe a aplicacAo de uma nor
ma existente a urn fato que requer e pede 0 mesmo tratamento. 0 prinCIpia 
da igualdade juridlca exige a ~gulamentacao dos casos semelhantes por 
normas semelhantes, consoante as exigencies da justl9a. 

(56) "De EqOldado", Revista dos Tribunals, n. 132, pag. 7, SP. julho de 1941. 
(57) 6.",. Lopes. In ·CurSD de Dlrelto ClvU-, 1: vol.. lIv. Freitas Butos, 1962, 

SP. pig. 129. 
(58) Ob. cit .• p~g. 12. 
(59) C.lo Marlo d. Sliva Perelr., In ·'nstltuh;Oes de Dlreito eivU-. , .. vol.. pl;g. 56. 

Ed. For.nse, RJ, 1968, 2.- ed. 
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Assim, por exemplo, quando 0 julz do trabalho condena urn empregador 
a pagar salarlos a empragada que se afasta do serviGo para culdar do fllho 
doente, esta apenas usando 0 processo analoglco e aplicando aos fatos dis· 
posltlvos leg'als assemelhados, mas que nao regulam dlretamente esta hlp6· 
tese. Niio esM, portanto, julgando por eqUidade. 

o processo anal6glco tambem dlz respeito ao problema das lacunas e tem 
recebldo a seguinte classlflcaGao: 

1) lacuna ImprOpria e aquela quando 0 julz sa defronta com um caso 
para 0 qual a disposlGiio legal existente e inadequada, caracterlzan-
do-se pela falta de disposlGao expressa; , 

2) lacuna prOpria quando a lei estabelece um determlnado principlo para 
urn dado caso, mas este oferece margem a outras clrcunstancla. que 
ela nao previu. 

Para Serpa Lopes sao requlsltos da analogla: 1) ·uma lacuna na lei, ou 
seja, a falta de dlsposlGao lagal prevento 0 caso que carece ser regulado e 
decidido; 2) "uma semelhan~ entre a relaGao nao contempleda, se bem que 
dlversa das contempladas; 3) Identldade. Esta ultima exige uma explicaGiio 
mais detida. Em primelro lugar forGa niio e confundi·lo com 0 2.' requisito 
- a semelhanGa. 0 requlslto semelhanGa diz re&peito com a relaGao entre 
o tato e a regra, que Ihe nao e diretamente aplic"vel, mas que apresenta 
pontos comuns . .. " " ... A Identidade na analogia significa a Igualdade juri· 
dlca na sua essencia, entre 0 caso regular e 0 regulado' (60). 

A analogia diz respelto a lacuna na lei para regular urn determinado caso. 
Hoi 0 transporte de uma norma para regular aquele caso que com ela tenha 
semelhanGa e identidade. Ja na eqUidade corrige-se a omissao do legislador. 
Ha 0 suprimentoou a crlaGao, au como dlz Arist6teles: "aquello que ellegls· 
lad or mismo habria dicho se hubiera estado alii e habria hecho constar en 
la ley se hubiera sabido". 

A diferenGa entre eqUldade e analogia esta na atividade desenvolvlda. 
Em ambas nos encontramos dlante de urn fato: A LACUNA. 

Se, contudo, conslderamos que ao lado da lei exlstem outras normas 
juridicas e que nao ha, portanto, lacunas no ordenamento juridico, 0 julz 
estaria diante da simples aplicaGao do dire ito ja exlstente. Apenas utillzar~ 
o processo Interpretatlvo para julgar e aplicar 0 dlreito. Nao havera transpor· 
te de norma e, conseqiientemente, atlvidade anal6gica. Nao havera tamMm 
julgamento por eqiildade. 

o que 'nao podemos, porque nao II 0 objetivo do trabalho, II Ingressar 
no cipoal das controverslas doutrlnarias, entre as quais se encontra uma 

(60) Ob. cit .. pags. 178/ 179. 
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diretamente vlnculada com 0 tema abordado: 1) se e posslvel divldlr a ordem 
juridica em duas especles: a prlmeira de ordem formal, relatlva as lacunas 
do direito, enquanto que, a segunda, de ordem material, concernente unlca
mente as lacunas da legisla980: 2) qual a teo ria que eslll com a ralaO, se a 
do positivismo.,legallsta, ou se e aquela que exige 0 reconheclmento do 
direito fora dos textos legals. 

De qualquer forma 8S dlvergencias existentes sobre a eqOldada sao 
oriundas da escolha doutrln'rla feita por cada um e da sua valorilagao 
como elemento de decldlr. falvel nas questOes acima ventiladas se en con
trem os motivos das controverslas e se saiba porque a equidade e tema tao 
torturado. 

Delio Maranhao ja aflrmou, por outro lado, que 0 direito progredlu e 
"muitas das 80lugoes ditadas, antes, pel a equidade, foram absorvldas pelo 
pr6prio direito e passaram a ser legais. Dai porque aquela fun9aO hlst6rlca 
da equidade perdeu sua Importiinci'a no direito atual" (61). 0 que e certo e 
que ela tern uma valoragiio como elemento de decidir e, em face do dlrelto 
positiv~ brasilairo, nao e excluslvamente um meio para amenilar 0 rigor da 
lei. ~, na verdade, poder do jUil para que ele, em certas hip6teses, declda 
com oase na sua pr6prla apreclagiio subjetiva. 

Alude, assim, ao poder do jUll. Agostinho Alvim dlstingue a eqUidade 
legal da judicial. Na eqOidade legal estamos diante da justlga aproximada, 
porque a lei 1100 individua: limlta-se a especifiear. Ja na eqOidade judicial a 
lei incumbe ao juil a solug80 do caso concreto. Ela, expliclia ou Implicita
mente, permite a so1u9"0 por equidade. "Dil-se, entao" - afirma ale - "que 
o jUil agin! como sa fosse legislador"_ 

A legislagiio brasilelra, por outro lado, conteve e contem dlspositlvo. 
que a ela se referem exp!fclta e implicitamente. Servem de exemplo os se
guintes dispositivos: 

1) a alinea 37, do art. 113 da Constituigao de 1934, estabelecia que "ne
"hum jUll deixar' de sentenclar por motivo de omlssao da leI. Em tal 
caso, dever' decldlr -por analogi a, pel os principlos gerais do dire Ito, 
ou por eqOldade: 

2) os artigos 4.· e 5.· da lei de Introdugiio ao C6digo Civil, bem como 
o ·art. 126 do CPC, a ela se referem implicitamente quando estabele
cern tambam a obrlgatorledade de julgar mesmo diante da Inexisten
cia de lei ounas hlp6teses de lacunas: 

3) 0 art. 8.· da ClT admlte 0 julgamento por eqUidade na falta de dls
posigoes legals ou contratuals: 

(61) ApUd W.gnor D. Giglio, ob. cit ., p6g. 1168. 
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4J 0 art. 114 do CPC de 1939 estabelecia que 0 jUil, quando autorilado 
a dacidlr por equidade, aplicani a norma que estabeleceria, se fosse 
leglslador; 

5J 0 art. 127 do atual CPC admite 0 julgamento por eqOldade nos casos 
prevlstos em lei; 

6J 0 art. 1.075 do CPC que autorlza as arbitros para julgarem por 
equldade. 

Poder-sa-Ia, no entanto, argumentar que os unicos casos previstos e au
torlzados em lei para 0 julgamento por eqUidade (art. 127 do CPCJ sao os 
seguintes: art. 16 do Decreto n. 24.150, de 20 .4.1934 e art. 15 da lei n. 5.478, 
de 25.7.1968, que disciplinam, respectivamente, a a980 renovat6ria de aluguel 
e a a,80 de al/mentos. Ocorre, poram, que <I eqUidade, em regra, esta destl
nada as hip6teses de auseneia de lei. 0 argumento de que 0 art. 127 do 
CPC s6 admlteo julgamento por eqQidade nos casos previstos em lei, nao 
se aplica ao Dlreito do Trabalho em virtude do que estabelece 0 art. 8.' 
da ClT. 

Partindo das raziies expostas. interessa-nos e/amlnar 'a eqiildade na 
sua fun,80 crladora atraves do Poder Normativo pOr(lue entendemos ser ela 
aJ Poder dos Trlbunais do Trabalho para. em certlll' hlp6teses, decidlrem 
o caso subm.etido a julgamento; bJ uma fun9ao especIal para criar, excepclo· 
nalmente, a norma aplicavel ao casoconcreto, de acordo com os sentlmentos 
de justi,a, de conveniencia social, econ6mlca e de oportunidade politlca; 
cJ um guia do ma~istrado na Interpreta,ao e aplica9ao da lei e, finalmente, 
dJ uma meta Ideal na elabora980 da norma juridica. 

o exercfclo da jurisdi,ao de equidade nao deixa de encontrar serlos 
obstaculos. Podemos enumerar os seguinles: 
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aJ prevalAncla absoluta da lei no nosso sistema de dlreito positivo, que 
a relega, na maioria das veles, para plano secunda rio e obscuro; 

bJ receio de arbitrio -par parte do jull, caso Ihe 59ja concedido 0 poder 
de julgar por eqQidade; 

cJ a eqiildade quase sempre veio estudada no capitulo referente as fon
tes do dlreito ou entao 'na parte relacionada com os sistemas de 
interpreta9ao da lei. Fol muitopouco estudada IIgada ~ jurisdi,Ao e 
a jurlsprudencia, ao contr.rio do que ocorreu na Inglaterra enos Es
tados Unldos; 

d) a doutrlna civilista esta orientada no sentido de recomendar • restrl
~iies aos julgamentos por eqUidade que importem em modificar leis 
preexistenles ou normas consuetudlnarias cuja eficacia nao pode ser 
desprezada ou ignorada pelo 6rgilo Incumbido de aplica-Ias, of ere
cendofundamentadas obje,Oes a existAneia real d. fun,ao crlador. 



de regras na atuaeao do Judiclario , admitindo com reservas, no ma
ximo, uma atividade relevantemente integradora" (62). 

Os obstaculos teriam que provocar a diminuieao do p·apel da equidade, 
bern como dos principios gerais de dlreito e do direito comparado. Evaristo 
de Morais Filho, por sinai, alerta para" a regressao da pratlca do Direito do 
Trabalho entre n6s, excessivamente hermetico, formalista e demasiado subm.,. 
tido ao tradicionalismo juridico". Salient., inclusive, que "aos jovens juris
tas e advogados de hoje ha de causar estranheza a constante invocaeao dos 
principios gerais do direito como fundomento normativD para a decisao de 
casos judicia;', concretos, com condenaeao formal de uma das partes, inexis
tindo lei e"pressa entre n6s. Duvidamos que atualmente se deixasse alguem 
condenar baseado 0 juiz ou 0 Ministro em doutrina, equidade, direito com
parado ou principios gerais de dlreito , em bora pers istam na lei patria os 
mesmos possiveis fundamentos de invocacao de tais motivos deci
s6rios (63). 

3. OS CONTORNOS DA JURISDICAO DE EOOIDADE 

Quando buscamos as caracterlstlcas do exercicio da atividade jurisdi
cional nos dissidlos coletivos, bern como a real posiCao em que se encontra 
a jurisdiCao de equidade no quadro geral da jurisdicao, procuramos saber 
como e Bia exerclda e quais sao os prlncipios que a informam. Procuramos 
saber, em sintese, como os Tribunais se conduzem ou deverao se conduzir 
na apreciaeao de urn diss'odio coletivo de natureza economlca. 

~ urn equivoco pensar que a jurisdlcao de equidade tern como regra 
uma atividade cerebrina do juiz ou que tern como limite 0 arbitrio. 

Devemos observar que 0 uso da equldade, bern como as relacoes cole
tivas do trabalho, nao tern e nao podem ter 0 mesmo disclplinamento nos 
paises da common law enos paises de civil law. Mostra Guiliano Mazzoni 
que "0 direito das relacoes coletivas adqulre urn carater prevalente nos pai
ses de common law no confronto coma legislaeao estatal do trabalho (que 
impoe,apenas, principios de ordem publica, ou intervem subsidiariamente), 
assume feieao complementar nos palses de civil law, em que a Constituicao 
e a lei apresentam carater proeminente, porquanto fixam norm as gerais de 
disciplina e de tutela inderrogaveis mesmo pela contrataeao coletiva sindi
cal, devendo esta ultima limitar·se a aplicar os principios leglslativos e 
preencher, com suas disposic;6es, as espac;os deixados IIvres au vazios 
pelas regras de uma legisla.ao t iplcamente imp"rativa ". 

(62} Renato Gomes Ferreira, in MEqUidade em Direito do Trabalho· , 1975, Ed. Saraiva. 
SP, pag. 18. 

(63) MA Subempre ltada no Direito do Trabalho ·, Rev. LTr 43, pligs. 282/ 283, SP. 
mart;o de 1979. 
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Salienta ele, alnda, que "divers. a pois, a fun9ao das organlza90es sin· 
dicais, e diverso, portanto, 0 conteudo das rela90es coletivas nos dols gru· 
pos de sistemas, onde a compara9ao de conceitos juridicos se torna extre
mamente dificil. Nao se trata apenas de uma diversidade de coloca980 da 
teoria das fontes normativas; culda·se, sobretudo, do diferente valor assina· 
lado 11 liberdade e 11 autonomia sindical, a qual - nos paises de common law 
- transfere para os slndlcatos a total dlsponibilidade das for9as de trabalho". 

"A uma acomoda9ao substancialmente contratualista de common law, 
que se baseia nas vantagens - no plano contratual - derivadas da clrcuns· 
tancia de pertencer 0 trabalhador a uma dada organiza9ao, se contrapoe a 
concep930 essencialmente tutelar, tipica dos sistemas de civil law. Oonde, 
enquanto Ii caracteristica dos paises de common law a escassez de normas 
legislativas sobre a contrata930 coletlva (Iimitand()-se na legisla930 norte· 
americana, a impor 0 prlncipio da 'obriga9ao de contratar"), nos paises de 
civil law, 0 fundamento juridico das rela90es coletivas reside em garantlas 
legalmente .preordenadas que representam urn minimo a ser respeltado". 

o primeiro sistema - commOn law - parte do reconhecimento de uma 
essencial contraposi9iio de for9as, que encontram seu ponto de composi9ao 
na disciplina das rela-;oes colet/vas, da qual decorrem, espontaneamente. as 
garantias que, nos paises da Europa continental, estao contidas em precisas 
disposi90es legais que limltam a liberdade contratual dos sindicatos; 0 se
gundo Sistema, ao invas, Implica uma interven9ao do Estado que exalta 
legalmente 0 dever de paz s'ocial, figurando como uma especie de medlador 
das for"as sindicals contrapostas" ("'). 

t dentre dessa moldura que podemos situar 0 exercfcio da jurisdi9aO 
e da equidade entre nos. Olferen9as historicas na form8C(ao do direito, 81em 
de diferen9as de desenvolvlmento economico, ajudam a explicar a distln9ao 
existente entre os dols sistemas. Servem, por outro lado, para ajudar a es· 
tabelecer as caracteristicas da juris<li9iio de eqUidade. 

Mesmo nos paises da common law as regras e os princfplos de equlda· 
de tornam·na tao fixae estabelecida quanto a propria lei ou 0 proprio dlrelto. 
~ esse pelo menos 0 enslnamento que se tira quando estudamos a atividade 
das cortes de equldade. Segundo Blakstone 

"The system of our Courts of Equity is a labored connected system, 
governed by established rules, and bond down by precedentes from 
wich they do not depart, although the reason of some of them may 
perhaps be liable to objections . . . The system of jurisprudence in our 
Courts of law and Equity are not equally artificial systems, founded 
on the same principles of justice and positive law, but varied by 
different usages in the forms and mode of their proceedings" (65) . 

(64) -Relay(les Coletlvas do Traba!ho-. Ed . Revista dos Tribunais, 1972. SP. pags. 
117/118. 

(65) Apud Joseph St ... , Db , cit ., § 18. 
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Redesdale oplna da mesma maneira e dlz, em sintese, que 

"There are certains principles on which Courts of Equity act, which 
are very weilsettled. The cases wich occur are various, but they are 
decided on fixed principles. Courts of Equity have in this respect no 
more discretionary power than Courts of Law' (66). 

Roscoe Pound observou U que as tribunais estaduais norte-amerieanos 
procuraram converter as principios pelos quais oschanceleres estavam aCDS

tumados a exercer a discriGao, em normas rigorosas de jurisdiGao. Pretende
ram reduzir a padrao de cuidado razoavel a urn conjunto rigoroso de regras. 
Se temos que atravessar uma estrada de ferro, devemos "parar, olhar e 
escutar' (67). 

Podemos. tambem encontrar regras e principios que definem a exercfcio 
da jurisdi~ao de equidade. 

Ja salientamos que a atividade jurisdicional e exercida, nos dissidios de 
natureza juridica, mediante a aplica~ao da lei. Nestes dissidios a atividade 
jurisdicional dos tribunais do trabalho e identica ados outros tribunais, a 
que motivou a professor Antonio Araujo, lente de Direito do Trabalho da Fa
cui dade de Direito da UFC, a opinar no senti do de que poderiam ser aprecia
dos pelas Juntas de Concilia~ao e Julgamento, especialmente par causa do 
esvaziamento da funGao normativa (68). 

A atividade jurisdicional tambem e exercida com a cria~ao de normas e 
com a estabelecimento de novas condi~6es de trabalho nos chamados dis
sidios de natureza economica. Nesses a atividade e mais complexa porque 
nao se trata de exercer jurisdi~ao com a aplica~ao da lei e sim procurando 
solucionar litigios, que sao motivados par interesses abstratos, reivindica-
96es e ate mesmo par problemas economicos e politicos. A dificuldade 
nao e pequena par causa da natureza dos conflitos, as quais estao normal
mente acorn pan had as de conteudos emocionais e politicos. 

Hip6teses existem, par outro lado, em que 0 exercicio da atividade ju
risdicional e exercido concomitantemente, isto e, com a aplica~ao da lei e, 
paralelamente, com a recurso a equidade. 

A jurisdiGao de equidade encontra, assim, seu primeiro limite na lei. 
Predomina a orienta~ao de que nao se pode julgar par equidade modificando 
as leis vigentes. Nesse senti do a Supremo Tribunal Federal ja decidiu que 

"A aplica~iio da equidade, ainda mesmo na JustiGa do Trabalho, nao 
se justifica havendo texto expresso de lei, pais seria conferir ao juiz 
poder de decidir conlra legem' (G9). 

(66) Apud Joseph Store, ab. cit.. psg. 20. 
(67) ~Introdu~ao it Filosofia do Direito~, Zahar Editores, RJ, 1965. pag. 64, tradur;:ao 

A.lvaro Cabral. 
(68) MDissidio Coletivo·, Vox Juris Trabalhistas, n. 54, junho/76. 
(69) Apud Coqueijo Costa. ab. cit.. RE 16.784/53. 
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Tambam ja decldiu 0 STF que 

"A equidade, como ideal etico da justlca, deve entrar na formacao mes
rna da lei. Nao pode, poram, 0 juiz modificar a lei sob cor de a humani
zar e Ihe Inspirar os influxos de eqUidade. S6 esta autorlzado a decidir 
por eqUidade na ausencia da lei' (70) . 

Amauri Mascaro Nascimento se manifesta em sentido contr~rio. Basea
do no senti do arlstotelico (epiquela), que ve na equidade urn processo de re
tificacao das dlstor90es das injusti9as da lei, opina dizendo que "0 poder de 
julgamento por equidade do juiz do trabalho sera 0 que tinha 0 pretor roma
no, de legiferar virtual mente nos casos concretos. Ser~ aquele de julgar 
masma contra legem, em determlnadas circunstancias e sa nao houver nor~ 
ma adequada para 0 caso, 0 juiz elaborara uma norma especial" (71). 

Prevalece, como j~ dito, a oplnlao de que 0 juiz nao pode julgar con
tra legem. Historicamente, no entanto , e correto 0 ponto de vista do profes
sor da USP porque a equidade roman a teve origem no imperium do pretor 
e no poder que tlnha de fazer caso omlsso do direito estrlto. Roscoe Pound 
mostra que a eqUidade Inglesa teve sua origem no poder real de aplica9ao 
discricionaria da lei, omi!indo esta em casos determinados, muito embora 
tenha provocado a queda dos Stuarts por causa dos abusos cometldos (72). 

A proeminencia da lei no nosso sistema .de Direito do lrabalho, ali ada a 
abundante atividade legislativa na area do Direito Social, faz com que a con
tratacao coletiva se limite a preencher os espa90s deixados Iivres e, em 
consequencia, que 0 exerefcio da atlvldade jurisdicional acompanhe es!a 
tendencia. 

Embora a legisiacao estabeleca um minimo de direitos e 0 art. 620 da 
Consolidaeao das Leis do Trabalho estipule que' as condicees estabelecidas 
em Convencoes, quando mais favoraveis_ prevalecer"o sobre as estipuladas 
em Acordo", alnda assim, outros fatores IImitam a contratacao coletiva e 
o exercicio da atividade jurisdicional. 

Encontramos outro contorno a jurisdiciio de eqiiidade quando estudamos 
a natureza juridlca da sentenea normativa, que ora a considerada como urna 
manifesta9ao legiferan!e do Judiciario, ora como simples ato jurisdiciona!. 
A divergencia doutrinaria permite encontrar a regra procurada porque 0 Ju
diciario do trabalho nao pode criar urn. norma il1gressando na esfera de 
compeU!ncia do Poder Legislativo. 

A senten~a coletiva que estabelece normas ou condi90es de trabalho 
nao "ato leglslativo e nem com ele se confunde. Podera, entretanto, apre
sentar as caracteristlcas de ato legislatlvo. Acompanhamos Geraldo Bezerra 
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(71) ·Compendlo de Dlreito do Trabalho·, p4g. 259, Ed. LTr-Edusp, SP. 1916. 
(72) Db. ell._ p4g. 61. 



de Menezes e entendemos que a • ato normativo de luncao bilateral, culo 
lim a a tutela e discipllna dos interesses coletivos no terreno do tra
balho' (73), 

Muito embora sela urn ato jurlsdicional, oriundo de uma malor soma de 
poderes entregue ao Judlcl~rio do Trabalho, nao podera a norma criada que
brar 0 equilfbrio entre os tres poderes e ingressar na eslera de competencla 
do Legislativo. 0 Jud i cl~rlo do Trabalho deve exercer sua atlvidade lurisdl· 
cional sem ingressar na eslera de competencia dos outros podere • . 0 exer
cicio da atividade jurisdiclonal a uma atividade secundaria, substitutive, por· 
que e exercida em substitulyao 11 atlvidade das partes . 

Embora nao possamos comparar a sentenca normativa com a lei , por
que a primeira objetiva dlsclpllnar relacoes bilaterais (empregados·emprega
dores) , enquarito que, a segunda, tern carater geral e abstrato, existem oca· 
sioes em que as decis6es .prolerldas em dissidios coletivos poderao Ingres
sar na eslera do Legislativo. 0 Supremo Tribunal Federal, por exemplo, con
siderou inconstitucional decisao do Tribunal Superior do T .. balho que adml· 
tiu a justificac;:ao de faits a estudante por motivo de exame. 0 Ministro 
Cunha Peixoto, Relator, entendeu que "0 Tribunal agiu como leglslador, des· 
respeitando 0 principio da autonomia e independencia entre os poderes', e 
que" a decisao impugnada leglslou sobre horas de trabalho, antecipando·.e 
ao legislador. Se losse posslvel a Justiya do Trabalho dispensar 0 estudante 
trabalhador p'8ra prestar exame, sem prejuizo de seus provento. , poderia 
tam bern ampliar 0 beneffclo e permltir sua ausencia durante as horas escola· 
res, estas taonecess6rias como aquelas, pois a Ireqii.ncia a pre-requisito 
para a aprovacao no ana lellvo ' (7') . 

Quando examinamos a decisao acima observamos que os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, Carlos Munoz e Moreira Alves, ao volarem, enlen· 
deram que inexisti. interesse especilico da categoria prolissional e que a 
materia examinada nao se sltua denlro do campo de conpetencia da senlen· 
ca normaliva (75). 

A criaeao da norma atravas do Poder Normalivo estaria, portanto, condi· 
cionada ao campo de competencia da senlenya normativa e, sobretudo, no 
inleresse especilico da categoria prolissional. Examinaremos adlanle estes 
dois aspeclos. 

o Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, apreciando dlssfdlo colell· 
vo em que os suscilantes prelendiam a exllneao dos trabalhos aos sabados, 
mediante reducao do intervalo para rateieao de duas para uma hora, entandeu 
que' a procedenci. d. a~ao Implicaria em criar dia de lechamento da em· 

(73) · 0 Diretto do Trabalho e a Segutldade Social na Constltui~". Ed. Pallas S/A. 
RJ, 1976, pig. 390. 

(74) RE 86.405/ SP, AC. TP. 7/ 6/78, In Rev . LTr 43/ 611, maio/ 79. 
(75) Revlsta citada, ptigs. 611 / 612. 
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presa, equlvalente a dla de descanso obrlgatOrio, para 0 que e Incompetente 
esta Justi,a. Ha que respeitar-se 0 poder dire!ivo do empregador" ("). 

o fundamento de Incompetencia e correto. 0 que merecerla melhor 
exame e a Justificatlv. de que M que respeltar-se 0 poder diretivo do empre
gador. Uma coisa e a 'POder dlretivo usado individualmente para cada em
pregado; outro, a poder dlretlvo que envolve interesses socials de todos as 
empregados e ate mesmo atlnglndo outros setores da sociedade, como e a 
caso, por exemplo, do fechamento au da transferencla de urn estabelecimen
to. ~ evidente que nessa hip61ese nao se pode dizer que 0 Iralamenlo seJa 
identico e que a poder direllvo do empregador possa conlinuar inalterado e 
Inlocado. Atlnal, a propriedade lem uma finalidade economica e social e, 
Ja que se admite a interven,ao no dominio economico (art. 163 da Constitul
,ao), poderia a Tribunal , se a8sim julgasse correIa, intervir no poder direlivo 
do empregador. 

Para Octavio Bueno Mangano "toda a area sabre a qual vern tentando 0 

empregrador exercer, com exclusividade, as suas prerrogalivas, e area Js 
vulnerada, em rela,ao a qual sao crescentes as incursoes das organiza,Oes 
sindicais" . 

"Sob a pressao destas" - diz continuando - • jll se decldiu que a 
empregador nao pode delfberar sozinho a respeito da auloma,ao de sua in
dustria. Quando quls. par exemplo, faze-Io .a Empresa Renton New Record 
foi for,ada a negociar, sabre a assunto, com a sindicato representativo de 
seus empregados" (17). 

Nem sempre e tao simples tenlar eslabelecer a dlsciplinamenlo das hl
poleses em que poderao as Trlbunais proferlr decisoes criando normas au 
alterando condieoes de trabalho, assim como nao Ii Is'cil enconlrar as con
tornos e as principios que inrormam a jurisdicao de eqiiidade. 

As especilica90es das hipoteses em que as Tribunais do Trabalho pode
rao exercer a chamado Poder Normativo foram sendo eSlabelecldas mais par 
constru,so jurisprudencial do que pela lei. 

Ha, enlrelanlo, uin oulro limite ao poder de cria,ao de normas. Nao po· 
dera 0 Tribunal criar regras em conllito com as principlos que estruluram a 
ordem juridica, quer objelivamente explicltos, quer implicitos, porque estarla 
revogando parcial au lolalmente a estrutura juridica e conlundlndo as valo
res e as bases em que esla assentada a organiza,iio social. Nao podera. 
para exemplificar, prolerir sentem,a eriando uma norma inconstltucional au 
mesmo derrogatoria de urn principlo constltucional. 

o proprio artigo 8.· da CLl, par sua vez, coloca urn outro limite a ati
vidade jurisdicional de eqiiidade 30 estabelecer como norma orlentadora e 

(76) TST·RQ-DC 206/18. 8/ 1111918, ReI. Min . CA. 80_ Sllvo, in Revlsla LTr 43/629 , 
malo de 1979. 

(77) "Convem;ao Coletiva do Trabalho", Ed. LTr. Sp, 1972. p4g. 119. 
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IImltadora da atlvldade do juiz 0 prlnciplo de que " nenhum Interessa de clas· 
sa ou particular prevale~a sabre 0 Interesse publico", que se sobrepoe, 
portanto, aos Interesses em confllto. 

Martina Catharlno fornece rna Is ume regra para a atlvldade jurlsdlclonal 
de eqiildade quando sallenta que Ii vedado 80 Tribunal 1) vlolar a dlrelto 
adqulrldo, 2) ferir a ~to jurfdlco partelto e, 3) atlnglr a co/sa julgada (78), 

o exercfclo da jurlsdlQAo de eqOidade, asslm, coordena-se com 0 pro
cesso de eiabor8QAo de normas jurfdicas atraves da atlvldade do prclprlo 
Estado e da dos grupos Interessados. A crlaC80 da norma atraves do Pode, 
Normativo sltua·sa dentro do processo de elabQraQ80 estatal porque a atl· 
vldade jurlsdlclonal Ii reconheclda com exclusividade aD Estado. 

Para uma melhor compreansilo, vejamos a que enslna Amaurl Mascaro 
Nascimento: 

"a ordem jurfdlca dave ser concebida unitarlamente. Ela II urn can
junto de normas jurld/cas dlspostas em dlferentes nlvels e segundo uma 
estrutura piramidal. A producAo dessas normas parte de uma fonte que 
II a fundamento da validade de urn. ordem normatlva: a norma funda· 
mental. ~ evldente que as normas que regulam a conduta dos homens 
constituem uma un/dade. 0 fundamento da valldaae dessa unidade II a 
norma fundamental (grudnorm) ... " 

"A partir da ,norma fundamental , seguem·se as demals normas que 
Integram a ordem jurldlce, umas encontrando 0 seu fundamento nas 
outras que a precedem. Desanrola·se urn pracesso crlativo de normas 
juridlcas, como uma estlrpe familiar: pals, fIIhos, netas, blsnetos, etc ... " 

"Portanto, nAo M uma nol'lllll solta na ordem jurldlca, sem uma 
fllla~Ao" . 

"lodas as normas jurldlcas a sAo porqu& submetldas A mesma dinA· 
mica: '0 fundamento da valldade de uma norma apenas pode ser a 
validade de uma outra norma, Umanorma que representa 0 fundamento 
de validade de uma outra norma II flguratlvamente deslgnada como 
nOrma superior, par confronto com urns norma que e, em relaciio a ela, 
a norma Inferior'. Desse modo, todas as normas formam um sistema 
normatlvo unlt6rlo" (79). 

A crlaciio da norma atraves da ativldade jurisdlclonal, portanto, coorde
na·se com 0 prace.so de crlacAo geral. NAo e uma atlvidade desgarrada au 
Isolada da ordem jurfdlca e ocupa urn lugar especfflco no conjunto das nor· 
mas jurldlcas. 

(78) Ob. cIt., pig. 2O'l. 
(79) Ob. cIt., pig. 73. 
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o problema da crla~ao da norma trabalhista e solucionado pelo nossa 
direito positivo da seguinte forma: 

a) atraves da atlvldade legislatlva; 

b) atraves de acordos ou conven~oes coletlvas; 

c) atraves do Judichlrlo, quando fracassam as negocla~oes e se torna 
necessaria a Interven~fio de arbltros estranhos ao conflito; 

d) atraves de Conven90es Internaclonals ratlflcadas pelo Pais; 

e) atraves dos regulamentos das empresas para 0 dlsciplinamento de 
suas atlvldades; 

f) pelos sujeltos da rela9ao de emprego; 

g) pela socledade, nos casos dos usos e costumes. 

A atlvidade jurlsdicional de eqUidade eSIa situada, portanto, numa su
cessao escalon ada ou graduada hlerarqulcamente. £ instrumento democratico 
excepclonal porque as normas crladas atraves da ativldade leglslatlva nao 
foram suficientes para impedir oJltigio e porque as partes nao consegulram, 
atraves de I1<lgocla90es, encontr~r solu90es para suas desaven9as e fracas
saram na tentatlva de forma9aO do dlrelto que regularla suas rela~oes. 

Como a atlvldade jurlsdlclonal e exerclda como atividade substltutlva 11 
das partes, e como melo para evltar que uma tutele 0 Interesse da outra, 
nao poderlam os tribunals estabelecer normas diversas das que poderlam 
ser estabelecldas por elas, razao por que tern 0 mesmo grau hlerarqulco. Da 
mesma manelra que nao podem as grupos, atrav6s de urn contrato, derrogar 
uma lei ou alterar a estrutura juridica au economica da na980, nao podera 
a cria~ao da norma trabalhlsta ter grau de hlerarquia dlferente da conven
~ao ou acordo que serla estabplecido, embora, evidentemente, revestido 
com as caracteristicas de urn ate jurisdicional. 

Achamos <lue a competencla dos Trlbunais do Trabalho s6 encontra 
limltes no conretldo da conven~ao coletlva do trabalho, Isto e,. nas clausulas 
que uma conven~ao comporta. 0 que for admltido numa conven~ao coletiva 
podera ser objeto de aprecia~ao e decisao pelo tribunal em virtude da com· 
petencla constltuclonal que Ihe fol outorgada. 

As convel'l'90es tamham tern limite. Nao hoi dtlvldas de que "as clausu
las pod em se referlr a tudo 0 que possa ser conteudo de urn contrato Indl· 
vidual de trabalho' (80). Seria questionavel apenas saber se pode 'conter 
clausulas que nao sao normals no contrato Individual de trabalho, tais como 
as que dlsponham sobre localiza9ao do estabelecimento, flxa9aO do numero 
de empregados, qualidade de equlpamento, flxa~ao de pre~os, etc. 

(80) Ob. cit., p6g. 116. 
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Nos Estados Onldo. a ampliacao do conteudo da conven~80 COletlva e 
sua penetrag80 em areas de prerrogallva do empregador, no dizer de Oct/i· 
vlo Bueno Mangano, ja levaram 0 Supremo Tribunal Federal a decidlr que as 
prerrogatlvas do empregador sao apenas aquelas que resultam dos prOprlos 
termos do contrato, 

No dlrelto brasilelro 0 processo tem sido inverso. Cltamos algumas ra· 
zoes para a fato: 

a} as conven~oes coletivas sao pouco usadas; 

b) ~ dificll conseguir dos tribunais beneficias superlores aos estabe
lecidos em lei; 

cJ os 'tribunais, baseados no prlncfpio da hlerarquia superior da lei , 
recusam-se a aceitar, como materia de dissidlo, beneficio jll prevlsto 
ou regulamenteao em lei; 

d) politica sal aria I reslritlva do poder normatil'o da Justi9a do Trabalho; 

e) IImites Impastos iI autonomla negoclal. Os poderes que sao destina· 
dos aos sindicatos nao excluem a allvldade legislativa no campo re
gulado au a regular atraves da contrata9iio coletiva. Teriam as sindl· 
catos, a rigor, poderes residuais de negocla98o. Guiliano Mazzoni 
aflrma que nao se poderia falar em • reserva de poderes· porque 0 
legislador sempre pode regular, com suas leis, aspectos do contrato 
de trabalho, A atlvidade leglslativa 6 exercitada, portanto, com pre
lullo da autonomia coletiva. 

Tais fatos nlio modiflcam 0 entendimento de que a competencia dos 
tribunals do trabalho se estende a lodas as clausula. que uma conven980 
coletiva comporta, Justlfica·se a entendimento porque a Justl9a do Trabalho 
.eeebeu a competencla constltuclonal de conciliar e lulgar os dlssldios Indl· 
vlduais e coletlvos entre empregados e empregadore. (art. 142 da Consti· 
tu I980). 

Argumentarlamo., .Inda, afirmando qua a propria leglsla980 ordin'rla 
(art. 858 da ClT) estabelece que a representa9lio para instaura9iio da Instan· 
cia devera canter ·os motivos do dissidio e as bases da concill.900·, os 
quais serlio, na verdade, as materias que deveriio ser apreciadas pelo trl· 
bunal. 

Sabamos, por outro lado, que a instaura9ao da I'nstancla 6 decorrente do 
malogro das negociagoes (§ 2." do art. 616 da ClT) e da Impossibilldade de 
estabelecer conven980 ou acordo na lonna prevlsta no art. 613 da cn. Ali 
sa dispOe que as conven96es e os acordos deveriio conter obrigaloriamente: 

·IV - condl90es alustedas para reger 8S rela9iies Individuais de Ira
balho durante sua vigencla; 

VII - dlreltos e deveres dos empregados e empresas·. 
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e Justific8vel. portanto. a extenslio da compet~ncia do tribunal sobre as 
mat~rias que motlvaram 0 dlssldio. Elas nada mais sao do que as c"usulas 
que poderao estar contidas numa convencao coletlva. 

Costumam classlficar as cl6u8ulas de uma convencao coletiva em nor· 
matlves e obrlgaclonals. As prlmelras sao equeles que determlnam 0 con· 
teudo das relacOes Individuals do trabalho e as segundas as que crlam dl· 
reltos e deveras entre as partes que as celEibrem. 

A flnalldade das cl~usulas normatlvas e estabelecer as condlc6es que 
regerao as condlcoes Individuals. enquanto que as de natureza obrigaclonal 
visam a estabelecer dlreitos e deveres entre as partes convenentes. Ambas 
estabelecem norm as e· obrlgacoes. razao por que conslderamos Improprl •• 
terminologia usada na classlflcecHo. 

Encontramos. einda. cl~usulas obrlgat6rlas e c18usulas facultativas. Na 
nossa legislaciio sao cl6usulas obrigat6rias eS previstas no ert. 613 da Cll: 

I - designacao dos slndicatos convenentes e empresas acordantes; 

II - prazo de vlg&ncla; 

III - categories au classes de trabaihadores abrangldos pelos res
"actlvos dlsposltlvos; 

IV - cOndlcoes ajustadas para reger as relacoes Indlviduais de tra
balho durante sua vlg~ncla; 

V - normas para a conciliacao das dlvergenclas surgidas entre os 
convenentes. por motivos de apllcacao de seus disposltivos; 

VI - dlsposiCHo sabre 0 processo de sua prorrogacilo e da revisio 
total ou parciai de seus dlspositivos; 

VII - dlreltos e deveres dos empregados e empresas; 

VIII - panalldades para os sindicatos convenantes. os empregadas e 
as empresas. em caso de violaCao de seus dispositivos. 

J6 0 art. 621 da ClT. par sua vez. estabelece como cl6usulas facultatlves 

• dlsposleoes sobre a constituicao e funclonamento de comls.Oas 
mlstas de consulta e colaboraciio. no plano da empresa e sobre partl
clpaCiio nos lucros. Estas disposicoes mencionarilo a forma de constl· 
tulCiio. 0 modo de funclonamento e as 8trlbuicoes das comissoes. as
slm como 0 plano de partlclpacao. quando for 0 caso·. 

Dentro do Ambito de abreng6ncia da. cltadas dlsposlcoes. bem como 
dos contornos defineados anteriormente. 6 que se desenvolve a ativldade 
Jurlsdlclonal. Ele nlio se exerce contra legem e. sim. em regime de coorda
naeli.D. de sup~lmento da lei. e a~ mesmo de aperfelcoamento dela. 0 poder 
dlscricionarlo de que se echa Investlda e Justice do Trabalho. oriundo da 
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elastieldade eXistente, esta submetido a regras e normas preeisas e defini· 
das. Como salienta Wilson de Souza Campos Batalha • 0 que oeorre e que, 
iIs vezes, as normas juridlcas, formuladas em aten~iio ii eomplexissima va· 
rledade de fatores que Intervem em determinadas rela~oes, em lugar de 
prever, taxativa e minueiosamente, a solu~iio que se deve dar a eada tipo de 
easos, confiam a uma autoridade a missao de que, ante eada situa~ao, con· 
Jugue com os elementos desta uns principios gerais e dessa maneira obte· 
nha a solu~o adequada" (81). 

Devemos observar, por outro lado, que as espeeifieaeces das hip6teses 
em que os Tribunals do Trabalho poderao exereer 0 chamado poder norma· 
tivo foram sendo estabelecldas mais por construgao jurisprudencial do que 
pela lei. As dlficuldades enfrentadas no inlcio da cria~ao da Justi~a do Tra· 
bal,ho tornaram predominante a corrente doutrinaria que procura especificar 
em lei as hip6teses em que as decisiies proferidas pel a Justi~a do Trabalho, 
nos dissfdlos coletivos, poderiio estabelecer normas e condicoes de trabalho. 

Tivemos, pelo menos, tres tentativas legislativas sem ex ito. Passemos a 
enumera·las: 

Uma delas foi 0 projeto do C6digo de Trabalho do Deputado Carlos 
Lacerda, de 1955, elaborado com a assistencia de urn grupo de especialistas, 
tendo 11 frente 0 Procurador Dorval de Lacerda. Procurava regulamentar 0 

processamento dos dlssidios coletivos, estabelecendo, em sintese, 0 se· 
guinte: 

a) 0 § unico do art. 364 previa a inclusao de cl"usulas atinentes as 
normas para a solugao pacifica da. divergencias surgidas entre os 
convenentes, alem da possibllidade de inclusao de quaisquer assun· 
tos de empregados e empregadores; 

b) 0 art. 374 previa a instauraciio de dissldio coletivo para que a Jus· 
tica do Trabalho a) Interprete ou apllque qualquer disposiCao legal, 
convencional ou Judicial, que interesse a profissao ou 11 atlvidade 
respectiva, ou parte inominada destas; b) por meio de senten~a nor· 
mativa, estabeleca novas condicces de trabalho intoressando a pro· 
fls580 ou atividade, ou parte inominada destas; c) dirima controves· 
slas com outro sindicato, quanto ao direlto de representacao ou ou· 
tro que for estritamente mencionado neste c6digo e na legisla~iio 

processual do trabalho; 

c) 0 art. 375 previa que 0 poder normativo somente _e e_tender" nas 
hlp6teses de aumento de sal~rios quando se verificar desnfvel entre 
o sal"rio real e 0 sailkio nominal, bern como 0 e_tabeleclmento de 
condi~oes que, direta ou Indiretamente, interessam 11 remunera9iio 
do trabalho. 

(81) "iratad. do Dlrelto Judlclfri. do Trob.lho". pig. 694. Ed. LT,. SP. 1m. 
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Tivemos tambem 0 Projeto do C6dlgo Braslieiro do Trabalho, do Depu
tado Segadas Viana. Neste, 0 art. 638 estabelecia que "as decisoes proferi
das palos Tribunais da Justi~a do Trabalho, em processo de dissidio coleti
YO, Instaurado nos termas desta lei, poderao, nos limites de sua jurisdi~ao, 
estabelecer normas e condl~oes de trabalho, inclusive para os efeitos de 
fixa~1io de salario, quando: 

a) a modifica~ao das circunstancias tornarem inJustas au inaplicaveis 
as normas e condl~oes em vigor; 

b) quando for patente a despropor~iio entre a remunera9iio aos traba
Ihadares e a retribui~ao do capital; 

c) quando tiver ocorrido eleva9ao no custo de vida, provocando acen
tuado desnivel entre este e os salarios. 

Tivemos tambem 0 projeto do C6digo de Processo do Trabalho, do Mi
nistro Mozart Victor Russomano, que procurou superar as dificuldades apon
tadas, estabelecendo, no art. 536, as hip6teses em que a senten9a normativa 
poderia estabelecer novas condi9oes de servi90. Sao elas: 

"a) quando a realidade economico-social do Pais ou da regiao tornar in
justas as atuais condi9oes de trabalho; 

b) quando ocorrer eleva~ao do custo de vida, de modo a tornar insu
ficiente a remunera9ao contratual dos trabalhadores; 

cJ quando for conveniente estabelecer justa proporcianalidade entre a 
remunera9iio cantratual dos trabalhadares e os lucros auferidos pelo 
empresario; 

d) quando se tornarem necessarias normas de servi9a que alterem ou 
complementem os regulamentos internos das empresas; 

e) quando, em qualquer caso, as condi9oes de trabalho vlgentes possam 
contribuir para a perturba9iio da ordem social e da harmonia entre 
empregados e empregadores" (82). 

Os trabalhos apontados se constltuem, hoje, pe9as doutrinarias de va
lor inestimavel porque ajudam a jogar luz sobre os contornos da ativldade 
jurisdicional e mostram os problemas que ela enfrenta, alem de fornecer 
prlncipios que possibilitam a justi9a do trabalho estipular normas a condl-
90es de trabalho_ 

o exercicio da atividade jurisdicional, dessa forma, situa-se na area de 
competencia que Ihe foi reservada. Socorre as categorias litigantes quando 
fracassam as negocia9oes, tudo sem interterir nas suas atividades e sem Im
pedir que procurem ter em maos uma parcela da atividade leglslativa e de 

(82) ·C6digo de ProC8SS0 do Trabalho - Antepro)eto Anotado· - Jos6 Konffno 
Editor, 1963, p~g. 259. 
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poder politico. Ela nao esquece, par outro lado, que a empresa moderna 
cumpre uma funeao social com a producao de bens que sao indispensavels 
para a bem-astar coletivco e que, consequantemente, deve proporclonar e 
assegurar aos trabalhadores condigees satisfal6rias de Irabalho • de vida. 

A atividade jurisdicional fracassaria nos seus objetivos, se ficasse en· 
volvlda no tecniclsmo das questees juridlcas e se nao tivesse como obJetivo 
asseguraras condieees para consegulr a equilibria e a justlea social nas 
relagoes entre patroes e empregados. Marlo de La Cueva ensinou com muita 
propriedade que 

"sl el liberallsmo deific6 a la empresa, la idea de la justicia social pro
clama que en la dualldad trabajo-capital, aquel es el valor supremo, 
par cuya raz6n, la economia an general, y la empresa en particular, 
cualquiera que sea el regimen de producci6n que adoten los pueblos, 
han de ordenarse en una forma que respete la dignidad del hombre y 
satisfaga las necesidades de toda indole de la persona del trabajador. 
En consecuencia, el estatuto del trabajo ha de partir del hombre-traba
jador, hasta lograr su IIbertad econ6mica frente al capital, una existen
cia adecuada a la dignldad y a las necesidades humanas, y la seguridad 
de un ingreso futuro que Ie posibilite la contemplacion del manana sin 
temor" (83). 

o principia norteador, portanto, da atividade jurisdicional nos dissidios 
coletlvos, e a reallzagao da justiea social. ~ a bussola do magistrado na ala· 
boraeao da norma. 

Justlea social, assim, nao se torna termo vago e ambiguo. Para Mario 
de La Cueva tern como objetivo log,ar a liberdade economica do trabalhador 
frente ao capital. 

Para a Igreja sao principios diretivDs que estabelecem as bases de uma 
determlnada ordem social, entre as quais podemos citar: 

a) a trabalho "nao se pode avallar justamente nem retribuir adequada· 
mente, quando nao se tern em conta a sua natureza social e indivi
dual. Par consegulnte, para determlnar a remuneraeao, declara a 
Papa, a justlea exige que se tenham em conta, alem das necessida· 
des de cada trabalhador e sua responsabilidade familiar, a situaeao 
da empresa a que as operarios Irazem a seu trabalho, e ainda as exi
genclas da economia geral" (84); 

b) "a direlto de todo a homem a usar daqueles bens para a seu pr6prio 
sustento tern priori dade sabre qualquer outro direlto de natureza 
economica; e mesmo sabre 0 direito de proprledade" (85); 

(83) -EI Derecho de las Relaciones Colectlvas en La Nueva Leglslacl6n del Trabajo 
de M~xlco", In Derecho Co1'ectlvo Laboral _ Asociaciones Profeslonales y convenlos co
lectlvos - Edlclones Depalma. Buenos AIres, 1973, pag. 35. 

(84) Joio XXIII, Carta Encfcllca "Mater et Maglstra", Ed. Vozes Ltda .. RJ. 1962. 
§ 31, pAg. 9. 

(85) Idem. § 40, pAg. 11. 
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c) • 0 mundo econOmlco ~ crla,ao ria Inlciativa pessoal dos cldadaos. 
quer desenvolvam a sua atlvldade individual mente quer fa,am parte 
dalguma associaciio destineda a promover interesses comuns. 
Mas nele. pelas razoes j~ aduzidas pelos nassas predecessores. de
vern Intervlr tambam os poderes publicos com 0 11m de promaverem 
devldamente a acr~scimo da praducao para 0 progresso social e em 
beneffclo de todos os cidadaos' (86). 

A Jarnada latino-Americana de Direito do Trabalho a Seguran,a Social. 
par outro lado. considerando que 0 Direito do Trabalho tern como meta a 
Justlca Social. declarau que 

'1) os conflltas de trabalho. sajam de dlrelto. sejam de interesses ou 
econOmicos. nlio constituem simples dlvergencia IImitada ao ambito 
formal do litigio em si mesmo. e nem sempre sao encerrados. do 
ponto·de-vista sociol6gico. pela solucao encontrada atravas de deci
soes dos 6rgaos oficiais ou de processos concillatorios; 

2) as conflltos de trabalho exlgem a translormaciio da empresa a lim 
de que se cumpram os postulados da Justi,a Social; 

3) a soluOlio dos conllitos de trabalho deve orientar-se pelas postulados 
basicos e permanentes da dignilica,ao do trabalho. de urn nivel de· 
coroso de vida e de c01larticlpa,iio no processo de produCao' (87). 

A consecuciio da justica social. portanto-: nlio Ii estranha ~ ativldade 
jurlsdicional nos dissidlos coletivos. Ela Ii a propria razao de ser do Dlreito 
do Trabalho e a propria essencia do conflito coletivo. 

Observamos. asslm. quando exeminamos os contornos da atividade juris· 
dlclonal. que ela se dlrige a urn 11m mais amplo. Nilo se destina unlcamente 
a splicar a lei au a resolver os conflltos momentaneos entre 0 capital e 0 

trabalho. 

Os principlos que norteiam a seu exercfclo se coordenam com os ob
letlvos do Dlrelto do Trabalho e com os problemas das rela,oes entra 0 or
denamento jurldico do Estado e 0 ordanamento juridico dos slndlcatos. £ a 
reconhecimento. par outro lado. da necessidade da preservacao dos Instru
mentos de autode!esa. do poder normativo dos grupos. necessarios para a 
construoao e manuteneso de uma sociedade pluralista e democratlca. bern 
como ~ a demonstraelio da Importancla do tato de que a necessarlo que os 
~nupos socials tenham em maos uma parcela da aUvidade legislatlva e de 
>oder polftico; alam de a)ustar-se ~ constataeiio de que 0 Estado nlio poderia 
Idmltlr a aparecimento de urn • Estado de Slndlcatos. que se contraponha a 
Jm Estado de Cldadaos' (88) . 

(86) Idem. §§ 48 • 48. p6g. 14. 
(87) Jomada Latino-AmerIcana de Direlto do Trabalho e da Segurldade Social; Decla

rac;:Ao de Belll!m. In Revista LTr, 35 , 1971 , p'g . 745. 
(88) Wr.gner D. Giglio, In -Formas de SoIUC;io dos Conflltos Colettvos do Trabalho-, 

ROY. LTr. 42. 1978. jj6g. 301. 
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A greve e 0 lock-out, dessa forma, nao seriam Incompativeis com 0 prin
cipio processual que proibe a autotutela, porque elas se situam no estagio 
do conflito no qual a tutela jurisdicional ainda nao foi pedida ao Estado_ 

Esse abstencionismo do Estado tem uma nova dimensiio porque os pr6-
prios grupos pod em encontrar solu~oes para as questoes sociais e passarem 
a concorrer coordenadamente com 0 Estado na produ~iio de normas Juridi
cas, sem que 0 Estado delxe de intervir nessas questoes ou abra mao de 
sua atlvldade legislativ8_ -

Jose Martins Catharino diz que "reduzida a classlca dlvisao dos tres Po
deres do Estado 11 mer~ divlsao funcional do trabalho governamental - as 
alribui90es das conslitui~oes, as delega~oes legislatlvas e as usurpa~oes 
comprovam 0 fenomeno -, 0 Eslado passou a reconhecer e a apoiar a produ
~iio autonomista e semi-abstrata de normas juridicas, segundo a lei do menor 
esfor~o normalivo, tanto mais eficaz quanto malor for 0 progresso demo
cratico' (89)_ 

Se a sociedade politica conlemporilnea, no dizer de Paulo Bonavldes, 
palenleia uma angustianle crise nas rela~oes enlre os poderes tradicionais, 
em face da inlerferencia ostensiva dos novos poderes (poder partid.rio, po
der polilizado das calegorias Inlermedlarias, 0 poder militar, 0 poder buro
crallco) (90), fazendo com que surja necessidade de restaurar 0 equilibrio, Ii 
nalural que a teoria da atividade jurlsdlcional procure situar 0 seu objeto 
diante das novas realldades_ 

A regulamenla~ao das hip6teses em que a Justi~a do Trabalho poder. 
estabelecer normas e condi~oes de trabalho nao se destina unicamente a 
resolver as dificuldades dos magistrados nos julgamentos dos dissidios co
letivos_ Destina-se, sobretudo, a adequar os principios que norteiam 0 seu 
exercfclo as transforma~oes ocorridas. 

o que se pretende, na verdade, com a especifica~iio das hlp6teses em 
que as declsoes proferldas pela Justi~a do Trabalho poderao criar normas au 
estabelecer novas condl~oes de trabalho, e suprir as deficlencias da le~is
la~ao e afaslar as dificuldades dos maglstrados nos julgamentos. Para Or
lando Teixeira, a generaliza9iio da convic980 a respeito do ineficiente, Inope
rante ou, pelo menos, insatisfal6rio desempenho da Justi~a do Trabalho, nao 
Ii decorrente de culpa da pr6pria Justi~a, "mas par culpa da legisla~ao omis
sa, esparsa, desconexa e desatualizada, a respeito da materia' (!If). 

Crfticas como essas nao procedem porque as tribunals do trabalho nao 
tem como finalldade exercer atividade legislativa ou polilica e nao podem 

(BS) • A Convem;lo Sfndical Nonn_iva·. In Derecho Colectlvo laboral - AsocIaciones 
profesionale8 y convenlos colecHva Ediclones Depalma, Buenos Aires. 1973. pig. 235. 

(00) ·ClAncia PoUtics-, Ed. Fund~lio GetUlio Vargas, 1974, RJ. pig. 158. 
(91) ·0 Apelo II Greve e a Justl1;8 do Trabalho·, In Revlsta LTr. 43, p'g. 678. lunho/ 

1979, gP. 
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atender a todas as reivindica90es das classes trabalhadoras ou mesmo rea· 
lizar transforma9aes na estrutura economica. limita·se 0 Judiciario, no ambl· 
to de sua competencia, a solucionar os conflitos com os instrumentos juri· 
dlcos existentes no momento. A ativldade que realiza pod en! ser ou nao 
fecunda em favor da paz social. Tudo dependera, entretanto, da estrutura 
democratica e dos valores da ordem jurldlca. 0 fato de ser a legisla9ao 
omissa, desconexa ou desatualizada, ao nosso ver, mostra apenas as difi· 
culdades existentes sobre 0 ass unto. Nao serve, contudo, para explicar toda 
a assertiva e nao se mostra integralmente correta. 

A especifica9ao das hip6teses legais nao servini para modificar subs· 
tancialmente 0 quadro atual. Os conflitos coletivos continuarao a surgir por· 
que tern como origem problemas economicos e condi90es de trabalho insa
tisfatorias, enquanto que os tribunais, de igual forma, continuarao a enfren· 
tar identicas questaes e nao sera a lei que ira dizer ou mostrar como deci· 
dirao suas controversias e como farao a escolha entre alternativas anti· 
teticas. 

Entendemos que a atividade jurisdicional de equidade nao obedece a 
eriterios aleatorios e nao e exercida discricionariamente pelo juiz. Ela con· 
tern regras e principios que podem torna-Ia tao delimitada e rfgida quanto 
a propria lei, tornando, por eonseguinte, des necessaria a discrimina9ao de 
hip6teses. 0 precedente judiciaeio e a forma cC)mo se exerce a atividade 
jurisdicional nos palses de common law estao al para confirmar 0 que di· 
zemos. 

Tentamos, no decorrer do trabalho, provar esse fato. Procuramos mos· 
trar que a atividade jurisdicional nao se resume a aplica9ao da lei. Tivemos 
ate a pretensao de abordar alguns dos aspectos que servem de contorno a 
atividade jurisdicional nos dissldios coletivos, os quais, segundo eremos, 
mostram como 0 juiz se encontra jungido aos val ores .da ordem social e juri· 
dica. Fizemos referencia especial ao tratamentc) legal existente no direito 
brasileiro, 0 qual concede ampla margem de competencia ao magistrado para 
enfrentar as controversias coletivas do trabalho. Nao temos receio de afir· 
mar que a legisla9ao brasileira trata 0 assunto fincada em tres pressupostos 
biisicos: 
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aJ concedeu aos tribunals do trabalho competencia normativa (§ 1.· do 
art. 142, da Constitui9aoJ; 

bJ tal competencia, contudo, 56 e exercida quando e Instaurada a in ... 
tancia em virtude do fracasso das negoeia90es e tern como mlcleo 
central a possibilidade da eria9ao das normas e 0 estabeleeimento, 
atraves da sentem;:a normativa, das eondi90es que nao puderam en· 
contrar solu9ao atraves da negocia9i!0 direta; 

cJ a competencia para apreciar 0 litlgio se estende, por for"a dos arts. 
613 e 858 da ClT, as c"iusulas obrigatorias e facultativas que seriam 
negocladas e deveriam estar contidas na conven9ao ou acordo. 



Entretanto. as dlliculdades alnda persistem. Os magistrados. com lei au 
sem lei. terao que decidir de alguma lorma. Nao sera a discrlmina~40 de 
hlpoteses que ejudara a superar a diflculdade. Podera. ao contrarlo, trazer 
maior rigidez ao processo coletivo e bloquear 0 processo de negoclaoAo 
coletiva. 

Terao eles, portanto, como alias costumam fazer. que se socorrer dos 
instrumentos existentes na ordem jurldlca, entre as quais se encontram: 

al observancia de crlterlos de conveniencla politic. e econ6mlca; 

bl exame das pecullarld.des de cada caso; 

cl se a materia ja recebeu tratamento igual; ou, entao. se alguma cate· 
goria jfi recebeu tratamento assemelhado. Uma soluoao encontrada 
podera estabelecer a padr40 de soluO;;o para outras questaes e ate 
mesmo Inlluenclar as futuras; 

dJ os precedentes judlclarlos; 

eJ se a controversla recebeu dlsclpllnamento legal em convenoso cole· 
tiva no Pais ou em outros paises; 

f) se a controversla ja recebeu algum tratamento no direito comparado ; 

gl as principios gerais do Dlrelto do Trabalho; 

hJ a doutrlna; 

il prov.s que possam amparar a pretensao ou levar ~ cOnvico§o sa deve 
a mesma ser rejeitada, 

A ativldade jurisdiclonal , dessa forma. torna·se mais rica e complexa. 
sem, contudo, se igualar a que objetiva a aplicaoao da lei. au sem dela pres· 
clndlr. 

4. L1MITACOES DO PODEll NORMATIVO 

Aampliaoao au dlminuiciio da competencia normativa ~a Justlea tern 
causas varladas e e feita por melo da lei, que retira, profbe au IImlta a 
materia que sera apreciada pelo tribunal. 

A competilncia normativa da Justlc" do Trabalho esta sujeita a uma 1110-
solia determlnada, Pode, em conseqiiencla, solrer translormacaes se for 
modilieada a filosofla adotada. 

A IimltaCiio da eompetencla (Iela-se, tambem, Poder Normativol da Just!· 
ca do Trabalho pode ser decorrente de uma filosofia que leva 80 eonstrangl
menta da liberdade das classes trabalhadoras. A mesma filosofia pode redu
zlr a papel do plurallsmo na socledade au dlfieultar a seu creselmento. 
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~ objeto da cioncla politica explicar as razoes para 0 tatoo Franz N ..... 
mann. por exemplo. oplna no senti do de que a teoria da estrutura formal do 
dlreito leva automatlcamente a uma teoria especifica da rela9ao entre a julz 
e a lei. "S. 6 s6 a lei. e nada mals do que 8 lei. 0 que decide" - diz ele -
"entao a papel do julz 6 apenas tamar conhecimento" (92). 

Salienta. ainda, que "0 dictum de que as mudan9as socials s6 podem 
ser atingldas par melo de leis promulgadas pelo Parlamento, e que as 6rgilos 
administrativos e os Juizes s6 podem aplicar as leis e nilo cria-Ias, e uma 
ilusilo que tambem serve para negar as for9as extraparlamentares a capa
cidade de crlar leis" (93). 

Encontramos, asslm, duas teorlas. A do pluralismo juridico, que reconhe. 
ce a necessldade da Intermedia,80 dos grupos. Busca um equilibria de can
flltos e de coopera.ao. Tem como pressuposto uma multiplicidade de com
promissos. "Os sistemas plurallstas, na allrmativa de Luiz Jorge Wemack 
Viana, "deflnem uma relativa legltimidade de organlza,so para relvindicar 
dos grupos Intermedi~rlos. Esses grupos "Iegislam" em causa pr6pria, num 
processo de conllito soclalmente aceito, ou seja, lora das instltul9i5es esta
tais, em bora sob a arbltragem destas" (94). No outra sistema, a 16rmula jurl
dlca preside. A legisla980 pretende suprir as lacunas entre povo e governo 
por meio dos Instrumentos legais. 

A solu9ilO jurisdlcional, que e uma das respostas da ordem juridica 
para os corttlltos coletlvos do trabalho, na v~rdade, admlte a existAncia des· 
sas duas correntes. Neo as desconhece e nem se preocupa. porem, com 
elas, porque sao objeto da cHincla politica. embora salba do impacto que 
causam tals correntes na ativldade jurisdlclonal. 

A ativldade jurisdlclonal. de.sa forma. 6 exercida nos limite. da compe
tencia que e outorgada pelo pacta social . desprezando a realiza,i!o de trans
torma90es estruturals, porque essa nao e a sua finalldade. 

Devemos reconhecer, entretanto, que a Iimlta9iio da competAncia nor
matlva da Justi9a do Trabalho oj decorrente 'da interven9/io do Estado nas 
questoes socials. Para Luiz Jorge Werneck Viana ela tem sido felta para 
atender aos dltames da acumula~so capitalista. Sobre 0 ass unto, e apravel· 
tando 0 Fundo de Garantia do Tempo de Servi90, 0 eminente estudioso 
escreveu as seguintes palavras: 

"A lei do FGTS. numa apreensiio tormal. freqOentemente, tol apre
sentada como um retorno b leis da "verdade do mercado". Tel fato se 
daria na medida em que a for,a de trabalho terla sldo, par meio de 
sUas dlsposi,oes, liberada das peias introduzidas pelo instltuto da es-

(92) -Eltldo Democr4tlco e Estedo Autorlt4rlo· , lahar Edltores, RJ, 1989, p4g. 46. 
(93) Ob. cit .. p' •. 48. 
194) ·Slstema Liberal e Olre:to do Trabaloo· , Revil ta CEBRAP. SP. n. 7. p.gs . 121/122. 

1974. 
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tabllidade. Procuramos demonstrar que, paradoxalmente, sucedeu a 
oposto. A emergencia dessa norma diante da manuten~iio da estrutura 
corporativista sindical, da nova lei de greve e do contra Ie estatal do 
reajuste de salarios, se efetivamente ampliau a area 'livre" no mercado, 
para as classes proprietarias, intensificou a constrangimento da liber
dade das classes subalternas. Assim, as navidades legais recelll-'produ
zidas qualificam um novo modelo de rela~aes trabalhlstas, 0 qual se 
especifica pela submissaa institucional do fator trabalho aos ditames 
da acumula~ao capitalista' (95). 

A interven~ao do Estado nas questaes sociais, par conseguinte, nao pa
deria deixar de ser realizada com a diminui~ao da competencla normativa 
da Justi9a do Trabalho, que cedeu terreno nas questaes salarials para que a 
interven~ao .estatal pudesse se realizar. 

A solu~ao jurisdicional, contudo, para os conflitos coletivos do traba
Iho, ainda representa uma conquista e um valor democratico, porque parte 
dos principios da legitimidade de organizacao dos grupos intermedhirios e 
da possibilidade que tem tais grupos de legislar em cauS1i pr6pria. Por outro 
lado, e uma garantia para que os conflitos sociais sajam salucionados dentro 
da ordem juridica. 

A atividade jurisdicional ainda desnuda a existencla de realidades con· 
tradit6rias convivenda na area do Direito do Trabalho. Falamos em realidades 
contradit6rias parque convivem, lado a lada, valores de uma autentica demo
cracia, como v.g. a canven,aa coletiva, 0 principio da liberdade sindical e, do 
outro, instrumentos que tutelam os slndlcatos au que impedem a livre nega
ciacao entre empregadas e empregadores. 

Estas contradlcees mostram que a restricaa da competencia da Justica 
do Trabalho teve como origem um maior contrale estatal sobre as classes 
subalternas e, como consequencia, uma diminuiciio do papel exercido pelos 
sindicatos nas questees salariais enos dlssldios coletivos. 

CONCLUSOES 

- A ativldade jurlsdicional nao se realiza 56 com a aplica,ao da lei. 
o canceito tradicional, por tal motivo, naa serve para, com fldelidade, expll
car a atividade jurisdicional nos dissidios coletivos; 

2 - A jurisdi,iio e exercida de duas formas a) com a apllcacao da lei 
(nos dissidios de natureza jurldica); b) com a cria,ao da norma jurldlca (nos 
dissldios de natureza economical; 

3 - A jurisdi~ao de equidade explica porque a atividade jurisdiclanal e 
realizada com a criaciia da norma jurldica. Ela nao se contrapoe ~ Jurisdicao 

(95) Ob. cit" p.g •. 118{119. 
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que visa ~ aplica~ilo da lei. Silo sistema. que funclonam ora coordenada· 
mente, ora paralelamente e, as vezes, independentemente; 

4 - A atividade jurlsdlclonal de eqiildade tern regras e principios que 
a tornam tao riglda e IImltada quanto a propria lei; 

5 - A especifica~iio das hlp6teses para julgamento nos dlssidios ca
letlvos poder~ levar ao enrijecimento da atlvldade jurisdlclonal e criar novos 
obstaculos as conven~Oes sindicals; 

6 - A IImita~iio do poder normativo da Justi~a do Trabalho e decorren
te de uma fllosofia que provocou a diminul~ilo do plurallsmo na sociedade 
brasileira. 0 constrangimento das atividades das classes trabalhadoras pro· 
voca tam bern a redu~iio do papel do Poder Judlciario como instrumento de 
justi~a social. 
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