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Res直mo

Lastreado nos ditames constitucionais, O PreSente eStudo se prop6e a analisar a acessib消dade

das pessoas com deficiencia ao mercado de t「abalho, COm enfoque nas politicas [)船licas

desen¥′01vidas pa「a efeti¥′ar O di「eito ao labor de lal gmPO mino高誼o. Em consonancia com

esse objetivo, Sera fe]tO um eXame em tOmO do conceito de defici台nc説, atra¥′6s deしIm

1evantamento bib吊ogr細co, bem comO da legisla9肴O que disciplina a materia, na Per印eCtiva de

garanti「 uma leitura cr砧ca acerca do tema. O procedime11tO metOdo16gico sera o ll恒Ot6tico-

dedutivo (cientifico). O m6todo de abo「dagem∴Ser各　hemen台utico, em P:両cu]a「 a

hemen台uticajuridica constitucionai concretizadora, COm enfase nos crlte「ios ln「e甲e〔atlVor da

maxima efetividade言dentidade e conco「dancia pr肴tica, Onde se procedera aし冊a an描se

axio16gica das nomas e atos. Sugerindo, ap6s, mOd腫ca96es necesさ揃aS, nOmaしil′aS e

executivas, Pa「a albergar n肴o somente pessoas po「tadoras de deficiencias fisicas, maS tan宜)6m

todas aquelas que, de alguma foma, aPreSelltam li証tac6es言mpedindo o livre e z皿P臆o acesso

ao mercado de t「abalho Comp「ava-Se, aillde, O uSO abusivo das cotas, raZaO Pe沈qし叫。 eStudo

うndica meios para afastar tais p「aticas nefastas.

PalaY「aS-Cha、′e: Deficiencia; Polftica afi「mativa; Concretiza車o ConstltuCioIlal; Jusli9a

Socia申gualdade Material

INTRODUCAO

O presente artigo busca ana"sar膏Iuz dos p…C丁P丁OS COnStitucionais, a aCeSSibi=dade

dos de丘cjentes fisicos no merCndo de traba帖o por me-O de cotas, aVe「iguando os md証os () aS

incongruencias da legisla申O Pa証a regente.
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Afigura-Se COmO Objeti、′O eSPeC子froo para o que aqui se prop6e o e「ltendimento do

conceito de defici合ncia, COnSiderando os a¥′an9OS da nledicina e da tecnoIog~a em tai seara. E

de igual foma, a an狛se da legisla確O b「as=eira de prote車o aos deficientes, Verifican(lo-Se Se

esta instrumentaliza ou restIlnge OS PreCeitos constitucionais, bem como se possu告諭cdeia

SOCial, nO Sentido de ser aceita pela sociedade.

Dessa foma, aqui se busca perqui「i「 se o preenchimento de vagas de de正cieilteS fisicos

por pessoas portadoras de defic ellCraS de menor grau cria um obst各culo ao amp]o acesso das

pessoas com gra¥′eS e reais 】imita96es’f轟ndo assim o princfpio da isonomia.

No contexto da promo車O da l壷xima eficfroia cons証ucionai, tem-Se POr O申etivo,

ainda, aValiar se a ausencia de algumas doen亨aS graVeS COm expreSSa men亨aO na ]istagem

nomat]Va de prote9肴o aos deficientes fisicos acaba promo¥′endo uma discrimina?めodiosa・

Guiando-Se POr eSSa Senda, P「OCura-Se eXPOr altemativas mais eficazes pai●a garan宜a

Verdadeira acessib=idade do de布ciente ao mercado de trabalho, Segundo as di「ctrizes da Carta

Maio「

Para tanto, PrOP5e-Se a interp「eta確o conforme a Constitui9aO, Sem Ou COm 「edu碑o de

texto, e neSte CaSO, Suge「lndo a cria車o e/oししaltera950 legisIativa pa「a assegura「 e aprimorar a

inse「9肴O justa dos deficlenteS nO merCado de trabalho.

O sentido e, at「aV5s da an鉦se critica da produ尊o legislativa e execし」tiva ace「ca da

mat6ria, COmbater qualquer fomla de des¥′ie da昂laIidade das Leis e dos progTamaS de

po冊cas p皿icas. O norte aponta pa「a a integ「a軍O das pessoas com deficiencias na sociedade,

iden揃cando quem seriam os reais e necessitados destinat誼os desta tしItela.

Corroborando o estudo em tela se「めainda co鴫adas a Teoria de Just亘a de John

Ral¥′1s, bem como a tese desenvoIvida por llya Prigogine que atravcSs da int「odu写瓢o nzしfisica da

instabilidade言汀eVerSib吊〔lades e flutua96es l’e寅〕mu]a a no車O Cient撞ca de verdade c cerleza

na construcをO do conhecimento.

O DIREITO SOCIAL AO TRABALHO DAS PESSOAS COM

DEFICI丘NCIA∴i LUZ DA CONST]TUICÅo FEDERAL 。E 19$8:

IGUALDADE E NÅo DISCRIMINACAO

O presente estudo assume indubit短e=mpo「tancia para as pessoas - aO menOS Para

aquelas que compreendem se「 este llm Valo「 hしmanO e dignificante o fato de se s;uSten[ar com o

Pr6prio esfor9O - nOtadamente aOS que aPreSentam deficiencia e que me「eccm prote啓0
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」uridica, maS naO eue「Cem autOPietismo e 11em a両軸am parasitar a sociedade.

Em especial, 6 para essas pessoas, ditas deficientes (in¥′ariavelmerlte aSSOCiadas a

persistente marginaliza確O eCOn6mica e social que isso acarTeta)膏que se fazem necessd正os a

an組se e o ap「imoramento dos instrumen[os de incIusao soc】a上Es[a 6 uma responsabilidade

compa刑hada po「 toda sociedade

Assim, POr Ser O trabalho um dos p]1a「es essenciais a vida, a Sua rei¥′indicapao como

direito fundamental “[…]一taO fundamental que passou a fazel- Parte de todas as Decla「ac5es

de Di「eitos Contemporaneas - teVe as meSmaS boas raz6es da ante「ior re晶ndica碑o do direito

de prop「子edade como direito naturai当BOBB獲O, 1992, P. 77).

丘, destarte, eSSenCial, a garantia constituciona】 do direito ao t「abalho ds pessoas com

de寄ci台ncia.

Nessa 6tica, a atual Constitui確O brasileira, POr SI SO, Ja reSgualda os血e「esses e

COnSequentemente O amPIo acesso dos deficie11teS fisicos ao mercado de (rabalho, em

condi誇es de igualdade, COnSOante a leitu「a de seus principios gerais e de v鉦os a11igos

esculpidos ao Iongo do seu texto nomati、′O, Se=do que os direitos de tais inclivfdししOS, meSmO

que n肴o houvesse ]egislacao i甫aconstituciona圧em noふ●maS infralegais, eStariam direしamellte

albergados na Le・江eg刷, em PrOl de sua m各x~ma eficacia

Logo nos p「imeiros a面gos da Constitししi申o Federal de 1988 consegue-Se eXt「air o

espf「ito de iguaidade e justi9a, bem como a preocしIPa車O aO五el resguar〔lo da digIlidade da

pessoa humana, Valo「es esses de suma importancia na abordagem do tema em tela.

Perquira-Se COnteddo mais que∴Semantico ao fato-Signo “digrlidade”, Se=do seu

exclusivo destinat誼o o ser humano (e, POrtantO, aS PeSSOaS ideais oujurfdicas nao a det台m, em

que pese outros atributos de persona吊dade pode「巳m ficta ou nomati、′amenl.e Serem a eStaS

deferidos)

Colha-Se, em temOS reflectil′OS, Ser a Cidadania (arL】O, inciso H, da Ca正a

Constitucionai) ¥′erdadeiro desaguadou】’O desta dignidade (nfb se pode ter dignidade hしImana

sem os p「edicados da cidadania); bem ass皿OS Valores sociajs do trabalho e da liberdade de

iniciatlVa (inciso IV), n50 Sendo crivel que se possa admitir haver reconhecimei「tO da

dlgnidade ao ser humano sem que, a um S6 tempo, a forca de seし1 t「abalho sむv glorificada e sua

iiberdade de cria?aO SQja reconhecida, e言gualmente, dignificada.

畠assim que podem se「, Para a16m do cru e frio foma】ismo, a】caT19ados odyelivos

fundamentais a pr6pria Repu剛ca (res p//bllca efetiva: CO~Sa de todos, POis construida por

todos e para todos, Seg皿do sua contribui9aO e SeuS meritos).

E assim que se pode edificar, Para alem da letra estatica impressa, mas COmO Substancia
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viva, a “SOCiedade livre言usta e soIid誼a”, a que Se refere adiante do art.3O言IICiso I, da mesma

Carta Fundado「a.

E assim que se pode desaguar, Sem P「edile96es IIUuStaS, na PrOmO車O do “bem de

todos, Sem PreCOnCeitos de o「igem, 「a9a, SeXO, COr言dade e quaisque「 outras fomas de

disc正mina亨め’’, COnSOante O inciso [V, deste mesmo indicativo constituciona上

Adentl・ando, P「OPriamente, OS Direitos e Ga「antias Ful「damentais, Ca岨a cital‘: O Direito

a vida, O Principio da igualdade, que S肴o des血ados a todos, COnfome se extrai da disposi車o

do artigo 5O, CF, Sendo relevante amda para materia citar o inciso XLI, deste mesmo

dispositivo: ``a le】 Punira quaiquer discrimina確o atentat6ria dos direitos e　=berdades

fundam entai s ”.

Tem-Se ai l皿a eXP「eSSわdo conteddo do princ子pio da igualdade sob seu prisma

negativo (resguardar a igualdade traduz-Se aSSim por n5o pemitir disc「imina95es atentat6rias a

dignidade humana).

Vedando tamb5m qua】que「 foma de discri皿na9aO e, POrtantO, eXterlSfvei aos

deficientes fisicos, enCOntra-Se O artigo 227 da CF3.

Mais especificamente, nO tOCante ds garantias traba皿stas, VOltadas aos defic干e血eS

fisicos, eXtrai-Se do artigo 7O inciso XXXl da CF a express肴o da regra de igualdade de

tratamento:く`proibi車o de qua】quer discrimina尊o no tocante a sa書証io e c面前os de a(lmissわ

do trabalhador portador de de丘ci台ncia’」

De sorte que as discrimina碕es somellte Ser肴O admitldas quando compatf‘′eis com o

Principio da Igualdade. Assim, SOmente Ser各POSSivel conferir tratamento desigual quando este

for decorrencia 16gica de deteminada peculiaridade residente na pessoa.

Na tr冊a de tal espirito, COmPrOVando que o Bras= a正aves de sua p「6pria Constituiやわ

adota uma po聞ca afimativa para a quest5o, tem-Se O a正go 37, VHI, que diz: :’a lei reservar委

pe「centual dos cargos e empregos p的licos para as pessoas portadoras de de砧encia e defini「各

os criterios de sua admlSS肴0.,’.

Por mais qし一e, neSte instante, a Constitui亨fro remeta para a lei (Ie主a子, de natureza

ordin誼a) aqueles aspectos instrumentais de indicar qunl o percentual, quais os crit誼os

admissionais, O CertO 5 que o 「econhecimento nomativo que resguarda o valor esta expresso

aif, COm maeStria constitucional.

Nao obstante a exist台ncla na Constitui啓O de fulgente nomatiza確O, eStabelecendo
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tratamento dife「enciado em tomo da prote9をo aos deficientes fisicos, 1mPOe-Se ap「eSentar

meios para que h到a a eficわia de seus dispos誼vos’na SOCiedade.

Isso envoIve言nevitavelmente, O eStudo do pr6prio conceito de deficiencia, SObl.e[udo,

no atual cen誼o da medicina em que sao desen¥′OIvidas tecnologias para a hab冊a亨aO e

reabi圧ta尊O de deficientes que, aSSOClada a.os fatores s6cIO- eCOn6micos, demira quais

indiv子duos sofreram reais rest「亘6es em sua foma車o a justificar o tratamento 4lsc7.i′nen nO

acesso ao emp「ego pdblico, tendo como Direito fundante, em eSPeCia], O da Igし~aidade.

Ve-Se, POrtantO, que O direito a言gしIaldade 5 a fundamei「ta亨をO de todos os direitos

constitucionalmente conferidos a pessoa∴COm defici台ncia, justamente po「 co萱lSideral’

POSitivamente as diferen?aS do ser humano.

Destarte, a aCeP確O aristot鋸ca de tratar os igua子s de manei「a iguai e os desiguais de

maneira desigual na medida de suas desigualdades, PareCe-110S iIISuficlente, iendo em vista que

o ceme da quest5o e verdadeiro ponto de parfida de¥′e Ser distinguir os iguais e os desiguais.

O comando nomativo limitado a ditar as defうciencias fisicas que fazem jus as cotas se

mostra incompatfvel ao conteddo onto16gico prjnc了pio da igualdade, Se e que POdemos dizer

assim,

Notar que n肴o de agora se diz qししe O `牛. ] princ申o da igualdade 6 vazio, POis recebe o

conteddo de outros valo「es, COmO a just亘a, a u帥dade e a llberdade古..]’’(TORRES, 2005,

p.77), dependendo pois de todo um contexto para sua integra車o e fomec血ento de conleddo

material, Sem O qual, enqllantO “Ser em Si”, POuCO mais tem a ofertar senわpa】avras desLituidas

de conc丁e巾de.

Com efeito, deve-Se Perqui「ir言nc]usive pa「a p「eencher (Ou eXt「air) o co】1tehdo mate「ial

daquele p血cipio, q皿is os efeitos m6dicos声OCiais e psico】6gicos de deteminada enfemlidade

ou deficiencia que tomarla detemii「ado “ser” desiguai em re)a煎O aOS demais.

巳isso, entretantO, SOmenしe POdera ser avei●iguado a luz e em essencia, diante de cada

CaSO COnCretO, O que reSSalta a 「elevancia da at高dade desenvoIvida pelo intc汁plete e aP"cado「

da noma. “Des que se atine com a razao pela qual em um caso o discrinen 6 i⊥egitimo e em

0utrO 6 ]egitimo, ter-Se-aO franqueadas as portas que mterditam a compreens蚤o cIara do

COnte心do da isonomia” (MELLO, 2000, P. 12).

Dessa foma, Se aS nOmaS edltadas, S匂am lelS, Sqam decretos言mp6em aleatoriamente

algum fator de dlfe「encia車o, elas acabam pol’Viola「 o principio da igualdade.

A atividade legislativa pode incorrei. em dois grandes equ千vocos que a doutrina no「te-
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americana denomina de研c/er有oc/“j‘i一,eI7eJ‘∫ e O‘,e’’i/JCl蛤It’e11e∫J, t「aZida para o vemacuIo como

Sub-ab「angencia e supe「abrangencia, reSPeCtivamente. (CASTRO, 1983, P 67).

No primelrO CaSO, a Classificac肴o adotada pelo legisIado「 “[…] mc届no tipo legal

menos do que se deve「ia te「 feito, delXando de lado pessoas ou bens que, face a seme岨an9a de

Situa車o, deve「iam estar abrangidas pe萱a lei’’(S【LVA, 2001, P. 94)・ Con丘gura-Se, PO「 Slla ¥′eZ,

a segunda hip6しese, quando `牛.] a noma classificat6「ia e por demais abrangente言nc帖ndo em

Seu b(汚o, Situa亨6es que. pela dessemelhan9a, mereCe「1am tratamentO juridico individua]izado’3.

(SILVA, 2001, P. 94).

Logo, nわsendo ut6pico pensa「 qlle, nO餌uro, PrOVaVelmente, OS deficientes f了sicos

POde丁を0, atraV6s do uso de eqし高pamentos sofistlCados, POSSui「 rendimentos, at6 mesmo,

SuPeriores aos n50 POrtadores de qualqしIe「 anOmalia

Dessa fo「ma, O C「it5「io para p「eenchimento das cotas em concursos pdb"cos deveria

SituaトSe Para alem da comp「ova確o da defici6ncia, alcan9ando, tamb6m, OS Pr匂u「zos sofridos

na fomapめintelectual e social, Yindo a c〇両gura「 como destinatarios de tais cotas somcnte

aqueles que n肴o tiveram acesso a toda evo]し南O teCl「O16gica, numa maneira de igual狛os aos

demais.

Destacando-Se, POr Out「O lado, e ainda nessa mesma seara, a neCeSSidade de abrange「

doen写aS que n致) foram expressamente previstas na legisla写fo infraconstituciona=1em nOS

decretos exarados pelo Poder Executivo, COmO doen亨as PSico16gicas, a eXemPio da depreSSfo,

bem como os casos de alcoolismo e depend台ncias a outras drogas, quando em高vel patoi6g干co.

H各que se te「 em mente que a igualdade apresenta-Se COmO regra e P「incipio

constituciona】. Adverte-Se, ainda, qしほa igualdade deve ser entendida a]em do seu sen〔ido

fomal (igualdade perante a ]ei), e Ou me「amente nO Sentido da expressわcu血ada llO Estado

Social de Di「eito (igualdade na Iei), Para Se alcancar o sentido cons廿uido sob o Es[ado

Democ「atico de D干「eito (igualdade atrav6s da. lei), Ou S匂a.“ igualdade∴atraVさS da lei

l egit子mamente construida po「 seus destinatarios’’. (LORENTZ, 2006, P.2 1 ).

E no intuito de concretizar a igualdade material que sul-ge a atua碑o estata上nao de

foma arbitr紅ia ou autoritd正a, maS Sim ao p「oibir discriminac6es atentat6rias ao exercicio do

trabalho das pessoas com deficiencia.

Ao mesmo tempo, aS denominadas a?6es afimati¥′aS S肴O imp一.eSCindfveis鉦nclしISaO de

ta] grupo no processo produtivo言StO e, quando pautadas por c証erios mhitiplos, Para a16m da

Ciencia ju正dica.

A鉦lalidade de tais mstrumentos de¥′e Ser: faze「 c。m que tOdos sem distin96es possam

COnCOrrer em COndic6es equahimes a uma ¥′aga nO merCado de trabalho, em eSPeCうal, nOS
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COnCurSOS P的licos t5o disputados

AC6ES AFIRh‘IATIVAS VOLTADAS As pESSOAS COM D]押1CIENCIA

A LUZ DO CONST工TUCIONALISMO DOS DIREITOS SOCIAIS

D∈i宜ciencia, fisica o= PSlqulCa, nat) 6 sin6nimo de incapacidade. Limita申。 n豹6

inaptidao. Os trabalhos, em Slla maioria, POdem ser executados com efici色IICla PO「 PeSSOaS COm

alguma deficiencia.

Observa-Se que O Principai obstaculo clue impede a inclし1SaO de tal grupo minorit誼o no

mercado de trabaIho 6言nolvidave血ente, a auSenCia de concretiza9aO dos direitos sociais ja

COnSagrados de forma robusta pela Constitし1i韓O brasi ieira.

Em que pese o ndmero expressi、′O de pessoas com defici台ncia4, PerSistem taxas muito

mais altas de desemprego em relacao a estes individuos, que ¥′ariam de aco「do com divel・SOS

fatores da pr6pria deficiencia, bem como com fato「es contextuais.

Segundo o M証sterio do Traba旧o e Emp「ego (MTE), r]a Rela碕O　^11ual de

【nfomac6es Sociais (RAJS)5 do ano de 2013, dos 48,948 m皿6es de vinculos empregaticios

fomais ativos, 357,8 m= vinculos foram dec]arados como PCD, O que COrreSPOnde a O,73% do

total dos vinculos empregatic-OS, SiTla=za=do uma relativa estab消dade, quando comparado

COm O 「eSultado regist「ado em 2012 de O,70%. (BRASIL, 2013, P. 2)

A RAIS de 2013 aponta um n血le「O ainda pequeno de reab冊ados (35,7皿l), O qし1e

coFTObora a necessidade de invest子mento no processo de 「eabilitacao e, P「incipalme画e, nO SetOr

de edし1Ca9肴0, POIS na 「e]a辞o entre o v血culo de emprego e o grau de inst川9肴O O menOr nine「o

OCOrre na CategOria de analfabetos. (BRAS[L, 201 3, P. 3)・

Foi constatada言gualmente,しmla ¥′aria車o de vfnculos empregatfcios e仙.e diferentes

tipos de defうc竜ncias: frsica 18】,5 miらauditi¥′a 78,1 m生Yisua1 33,5 mi申ntelectual (mental)

25,3 mil, md=ip獲a 5.5 mil (BRASIL, 2013, P. 3).

As po蘭cas afimativas, dent「e elas o sistema de co[as, CumPrem言〕Ois, O PaPel de
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ef前¥′a「 O Principio de igualdade, em Seu Sentido 111ateria上

Para tanto膏impresclndivel o conhecimento das defici台ncias e de suas funcionaiidades

que irao oIienta「 a jmplementa車o e distribui確o das cotas de foma mais criteriosa, efetil′a e

」uSta, alcan亨ando aqueles que deias, efeti¥′amente e em realidade concreta, fazem jus a tal

bene缶cio.

E assim, dar preenchimento pela via das cotas a quem delas de fato necessitem, e naO a

todo e qualquer g「au de defici台ncia que ja est匂a mitigado, Ou meSmO SuPlantado pol・ a¥′anapS

medicos e terapeuticos.

De igua] foma, O aCeSSO a educa申o de qua=dade亘Sadde basica e especializada, aOS

servICOS de habl]ita9aO e 「eab吊ta車O, aOS∴SerVi9OS de assistencia pessoal e fam=了al’, a

tecnoIogia assistiva, Ser肴O deteminantes para incius5o social das pessoas com deficiencia.

邑de suma importincia sa]一ental・ qしIe南o se de†ende aqui, e na atuai evo時をo da

Medicina, a e証in車O do uso das cotas para de臼cientes,

Defende-Se, Sim, a an描se dos c「itさ1ios e do nlOdo de distribui単O de tais cotas,

le¥′ando-Se em COnSide「a碑O, dentre oし血OS fato「es, OS tipos e graus de deficienc】aS, SeuS efefros

e, SOb「etudo, O nive】 de acesso aos meios de i-1Clusao socia] de seus portadores e de mitiga印o

dos ef宙tos e limitac6es que aquela deficiencia acarreta na pratica labo「al e vivencial.

Do contr誼o, aS COtaS Servi「ao ao oposto do deside「ato a que se prop6em, Ou S匂a言「豹,

na verdade言mpedi「 a competi申o pela vaga no mercado de trabalho ern nivel de lgualdade

material. Que se garantam cotas a quem, de fato, das cotas necessite.

PESSOAS COM DEFICIENCIAS‥ REDEF工NICAO CONCEITUAL

邑chegado o momento de enfrenta「 o desafro de se estabelecer o que pretensamente

seria defici台ncia e norma=dade, e, em decorTc高ia, quais as pessoas com de」涌e-1Cia que

mereceriam o t「atamento diferenciado.

Tarefa essa drdua visto que当oda classifica車o, POr Ser Obi●a da inteligei「Cia humana,

pode ser considerada incomP]eta工sso pol‘que tOda constru確O Ciassificat6「ia depei「de竜da

visao metodoi6gica de cada autor’’(PAMPLONA印LHO, 2005, S/p).

Tal incompletude, tOda¥′ia、 de、′e Se~. CO証gi(la, a luz da Constitui9訊o, atraVeS de

m6todos raciona主argumentativos, de foma atua] e contextua"zada, Priorizando as vicissltudes

do caso concreto, em COnSOllincia com o esp証o constituciOna上

Deve, ainda, O enfrentamento da tematlCa Se anCOra「 das diversas discip樟Ias qし{e eStaO
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conservadora6, OutrOS, POr6m, a¥′an9am nO tema工eCOnhecendo a complexidade que existe em

tomo da defini確O de deficiencia7

Asslm, aPeSar da importancia te6rica das definic6es cほssicas, eles na。 aPreSentam

so]u単o para a p「ob]em猫Ca COnCeitual, POr Serem POr demais gen6ricas.

Mais apropriados s5o os coment2irios de h′Ioarcy「 de Olivei「a, que al叩lia

COnSiderave]mente a no車O de pessoas com deficiencia fisica・ Pa「a esse autor (1 98l, P. 12), “nO

COnteddo do conceito legal de deficientes, figuram elementos de natureza moral (¥′a】oriza辞O

da pessoa humana), SOCial (Sua integ一、aCaO Ou reintegra単o no meio po「 intcresse da

CO】etividade) e econ6mica (reab冊apao pa「a um desempenho produtivo)”.

Ainda nesses termos, dive「sas doen?aS, muito embora nをO aPare11teS, e, l〕O「 n肴O Se

enca諒arem no conceito populamente∴∴COnSOlidado de deficiencia, terminam sendo

desconsideradas, em que PeSe Sua graVidade

Dessa foma, aS PeSSOaS COm doen9aS altamente limitantes acabam n5o 「ecebendo os

de¥′ldos tratamentos, medicos nem jurfdicos, qlle S肴O neCeSS乞irios pa「a a elTadlCaCaO das suas

desigualdades.

Consoante assevera o me=Cionado Luiz Alberto Da¥′id Ara旬o言`o deficiente de audi車o

Ou de locomo鋳O 6 [ogo notado, enquantO, POr eXemPlo, uma PeSSOa POrtadora de deficiencia

de metabolismo nao pode sequer, Se「 identificada’’(200l, P. 44). Essa iden揃ca亨豹de¥′e Ser

feita, enfatize-Se, atraVeS da ana吊se cada caso conc「eto.

Logo, embora a deficiencia nao se confunda com doen担, muito menos com

incapacidade, deve-Se 「eSSa】ta「, a aSSOCia碑O ent「e deficiencia e doencas, eStaS muitas ¥′eZeS

S哀O SeCしmdirias, Ou S匂a, decorTenteS da pr6pria deficiencia.

N肴o se pode oIvida「 tamb6m que muitas doencas podem causar redu9めlaborati¥′a,

devendo, POrtantO, Ser COnSideradas deficiencla Para efeitos do sistema de preenchimento de

COtas (a96es afimativas).

De fato, aS defic主encias podem ser parte oしI uma expreSSfo de uma co11d19aO de sa(lde,

mas isso n5o aponta, =eCeSSariamente, Para a PreSen9a de uma doen9a8.

Feitos tais esclarecimentos, PerSiste uma alterca碕O de maior relevinc比pra畠ca:
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iden揃ca「 os tipos e graus de deficichcias e/ou patoIogias que merecem se「 consideradas como

Suficientemente sigr南cati¥′as Paraj ust=eca「 sua compensa確o atrav5s da cota.

畠, POrtantO, de sl皿a importancia a demarca車O da defici台ncia, aSSim e-1tendida atral′さs

dos efeitos por ela causados quando associada aos fatores extemos (Cu血ral, hlSt6rico,

econ6mico, SOCial, etC.).

Trata-Se, COnSequentemente, a deficiencia de uma llmita商o nao incapacitante do

individuo e, mOmente, da pr6pria sociedade, eSta Sim deficiente em reinser主Io de forma piena.

Percebe-Se qし1e a defini碑o de de臼ci台ncia 6 um exercicio a ser enfrentado de acordo

com o co申nto das ¥′a丁iac6es e das especialidades de cada civ吊za辞o, dos espa9OS e dos

tempos高言nclusive, fimdamental pa「a a compreensao do tema, ate meSmO, O Pad「肴o estetico

imposto pela sociedade.

A dimens50, a ¥′a】ora印o de uma altera申O fisica 6 aferida atrav6s de nut帰pIos fatores.

Revela-Se, POis, a neCeSSidade de amplitude co=Ceitua上

A prop6sito, a ¥′a「ia9aO dout】in鉦a ace「ca do conceito de de最ciente nao se l証ta ao

ambito juridico.

Ao faze「 「eferencia aos∴COnCeitos de PatoIog-a e Medicina, bem como, de Sande e

Doen?a, Lufs Bog喜子oIo (201 l, P.1) aponta para a il叩O正encia dos aspectos fisicos, PS子q証cos e

SOCiais na const「u車O do conceito de sande e conclui pela ine高stencia de um sign挿cado de

norma] idade.

E, nO meSmO Sentldo, Leovegilo Leal de Mo「aes (]985, P工9), em Sua Obra “Medicina

Preventiva’’disco町e SObre os fundamentos da medicina preventiva e, Pa「a taillo, enfrenta tai

dicotomia, reCOnhecendo a dificuldade de se estabelecer um limite preciso entre o noma】 e o

PatO16gico. E, te「mina po「 considerar o nom1al apenas em temos quan頂ativos.

Apesar da supe「角cialidade dessa conc丁usfb pratica, COnfima-Se a impossib吊dade de se

estabelecer um conceito de nomalidade que consiga abarcar a universaiidade de hip6しeses da

COnd1申O humana.

Michel Foucault, em “O Nascimento da Cl子mCa” (1980), demonstia a PaSSagem da

medicina cほssica, Oilde o foco e「a a doen9a abstratamente considerada, Para a medicina

C冊ica, em qしIe O indiv】duo passa a ser considerado em sua slngularidade.

Como consequ台ncia desse des喜ocamento de o巧etivo da medicim, desenvolve-Se a

medicina do espa亨O SOCial, bem como o processo de conscientiza9豹da doen印como

¥′erdadeiro p「oblema pol子tico.

Uma das principais ob「as que t「ata dessa quest50 foi escrita por Georges Canguilhem.

Em “O Nomal e o Pato16gico’’(2009), O autOr busca discutir filosoficanente tais concepc6es.
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Georges Canguilhem suge「e a t「ansfoma嘩O da no9肴o de noma】 c pato16gico em

diferentes momentos hist6ricos, bem como destaca a incidencia do individuo no processo de

impos南o dos =mites entre as tais acep96es dico[6micas.

Desse modo, a Singularidade de cada pessoa sefa deteminante para se estabelece「 o

inicio da doen9a. Assim, fortalece-Se a ideia de relat高dade do nomal, do pato16gico e da

deficiencia, ante症nsubsist知cia de uma cientificidade正gida. Cada deficiencia possu吊ma

CO「膚gura亨aO Pr6pria. Isso impede a fo「mallZa9aO nO一皿ativa de sua class誼ca韓。.

Importante ainda mencうonar que a constitu~申O funcional de cada ser humano depende,

de igual foma, da estrutu「a ambien[a上

Nessa esteira, abandona-Se a nO車O de deficiencia atomfstica. Qualque「 diagn6stico nao

POde prescindi「 da obser¥′a車O do paciente e da sua而eracao com a exte「io「idade.

Cump「e destaca「 que, na teOria das cie11Cias da sadde, desen¥′Olveram-Se dois p「incipais

modelos de defic】enCia: O mOdelo m5dico e o modelo socia上

O modelo medico, COmO O Pr6prio no111e Sugere, reduz a deficlenCia em seu aspecto

biom甜co. Em tal modelo, aferem-Se aS enfdrmidades, aS les6es qしIe atingem o corpo e que

causam impedimentos ao ser humano・ A causa da de高c enc~a Se enCOntra aPenaS nO Organismo

humano, Ou S匂a, trata-Se de um problema individual (MEDEJROS; DJNIZ; SQUINCA, 2006,

p.14).

Por conseguinte, busca-Se, POr meio dessa abordagem言aO SOmelltC, a Cura dos

individuos, atraVeS de tratamentos clfnicos, Cir血gicos, teraP台uticos. Igno「a-Se O PaPel das

estrutu「as sociais.

Por oし1t「O lado, O mOdelo social prop6e uma amplia砕o conceituai ao lnCOrPOra「

quest6es∴SOCiais e pc吊ticas na definicao de deficiencia. Deficiente, entわ, PasSa a Se「 a

SOCiedade, POr POrtar ba「「eiras fisicas言nst血Cionais, e PrillCIPalmente, atitudinais, que

impossibjlitam a todos a con干v釦cia digna e humana (HARRIS; ENFIELD, 2003, P.1 72).

A campanha do movimento social da deficiencia tem po「 meta a promo車o da

Cidadania e da emancipa車o desse grupo mino「it鉦o. Assim, tOmam-Se rele¥′aTlteS aS queSt6es

trabalhistas.

Por essa raz衰O, a discuss5o sobre direitO aO lngreSSO nO merCado de trabalhO das

PeSSOas COm deficiencia, em COndi96es de igualdade, aSSume P「imordial relev急ncia.

Logo, O mOdelo social, aO Pre¥′er COndicionantes sociais na ident南じaCわda deficlenCia,

「ea1亨a a COmPlexidade desse processo, Cljo resultado depender各da intera申o do sistema

Organico do se「 humano, bem como das adversidades ambientais enfrentadas por este.

A hegemonia do dlSCurSO medlCO na def涌9aO de de寄ciencia provoca a incoe「台ncia da
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aplicacao do sistema de cotas. Des¥′i血a-Se O Sent】do da politica das a96es afうmativas’⊂lual

seja, a SuPera鐙o das necessidades e desiguaIdades言ndependentemente da natししreZa destas.

Essa superposi碑o do modelo mcSdico em de南mento das varig高eis socio16gicas da

defici台llCia destoa dos princfpios cons血ucionais, Prl-1CIPalmente dos principios igua】lta壷os que

deve「iam fundamentar as diretrizes estatais.

A Organiza確o h′lundiai da Sadde ○ ○MS (World Health O「ganization - WHO) trabalha

continuamente sob「e uma defin亘肴o ge「aI de defici釦cia e demonstra que esse 6 um processo de

COmPreenS哀O ainda nao col「Cluido.

Em 1976, na IX Assembleia, a OMS criou a /I'[eI./調C[0彫~/ C/a∫S昨c(//io/I Q/

//npa/γ777eI時　di∫abiliれe∫, a,'d ha/一C/ic`pr: “ ′’7a刑aI Q/’c/a∫∫坊caIio“ ,elatl’78 Io tlze

coI]∫eq夢/eI7Ce∫ Cfdl∫ea∫e - 【C看DH (Ⅵ佃O, 1 980) c巾a t「aduc急o se apresenta como CIassifica車O

lntemacional de deficiencias言ncapacidades e desvantagens: um manual de cIass描ca申o das

co11Sequ台nCias das doencas - CIDID (Oト′lS, 1989), que Se afigura como o mais lmPOrtante

Sistema de class甫ca印o da defici台ncia

Nessa class謂ca碑0, Sat) aPreSentados os∴COnCeitos defici鉦cia言ncapacidade∴e

desvantagem, eSt証amente, COm base no modelo indiv-dua] ou no modelo m6dico

Evoluindo, a C]ass甫ca申o 】ntemacional de Funcionalidade, lncapacidade e Sadde -

CIF9 de 2002, aO COnCeltuar des¥′antagem, PaSSa a reCOnhecer a necessidade de sociabi]iza申O

da teminologia, raZaO Pela qual adota inovador modelo biopsico16gico para o sistc.ma

COmPlexo de defici全ncia.

A funcionalidade, neSSeS mOldes, 6 af前da nao sornente atravds de dados lliedicos, maS

tambchl de dados soc]alS. II各uma cor寄uncfo entre as va「iantes de natureza fisica e individしIal,

bem como aque!as atreladas a estrutura確O da sociedade~0.
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tomo da est錨ca. Como consequencia 16glCa, O Vi帥go exercer各um impacto mais rele¥′ante na

Vida social da pessoa.

At6　mesmo a re=giosidade　6　capaz de interfe「ir no processo c=nlCO do

desenvoIvimento da doenca e do seu tratamento. Toma-Se, POr eXemPlo, O CaSO das

Testemunhas de Jeov各que se recusam a recebe一● tl’anSfus訃o de sa=gue.

Corrobora-Se a neCeSSidade de dilargar a no9aO de deficiencia, diante da sua

COmPlexidade.

Basta observa「 que, temPOS atraS, era P「aticamente urlinime, nOS manしIais medicos, O

homossexuaifsmo (cし直denomina確O foi atuaiizada para homosse測alidade), afigu「and。-Se

COmO uma PatOIogia.

Contudo, naS皿imas ed亘6es do ManしIal de Dlagn6stico e Estatistica de Desordens

MentalS (DSM-工V) e da C】assifica鐙O Estatistica de Doen9aS e P「oblemas Reiacionados a

Sadde (CID-10) nfro mais fazem alusfo ao homossexualismo・

Sob「e o tema, Obtempe「a Guido Palomba (2003, P. 585) que a transfoma車O nO

entendimento sobre as diversidades sex11ais decorreu muito mais da sociedade do que da

P「6p「ia medicina.

Logo, na COntemPOraneidade, naO mais se justificaria a configura9at) das dissidさncias

heterossexuais dentre o rol das deficiencias, muito embora se reconhe9a a 11eCesSidade, ainda,

de se erradicar a discrimina9aO em tO「nO desse gmpo minol●itario.

Po「 outro lado, aO alla"sa「 as d~l′erSaS COnCeP96es construidas em tomo dos alco6la11■aS

e dos usu2irios de drogas, em geral, PerCebe-Se que historicamente, a ingest肴o de sし厄stincias

entorpecentes fo主durante muito teml⊃O声O11Siderada um simples vfcio, aSSOCiada ao desvio de

Carater, aO Vanda=SmO, numa COnOta車O P匂o「ativa.

Porさm, na ma]S reCeute re¥′~SaO da Classmca辞o I11temaCional de Doen as, a CID-10, a

dependencla das substancias psicoati¥′aS 6 apresentada na categoria “transtomos mentais e

COmPOrtamentOS decorrentes’’, COnfigurando-Se em tipica doen9a Cr6nica e recidiヽ′ante.

Isso p6e em evld台nc干a `‘a questわda e¥′Olu申O hist前ca da pr猫ca medica como

institu南O que detem a legitimidade hegem6nica do dom子rlio desse cuidado e dos saberes

re萱ativos adoen9ae a Sadde" (ORNELLAS, 1999, P. 20).

De igual foma, em decorTenCia do progresso do conlleCimento no campo nutI・icional, a

Obesidade passa a configu「a「 doen9a Cr6nica ca「acterizada pelo excesso de gordu「a corpo「al,

COm implicac6es fisio16gicas, PSico16gicas e sociais comprovadas. Sendo atua】meilte uma das
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p「eocupa96es da OMSi3. Ao mes~「1O temPO中OVaS doencas ganham espa亨0言`como ailO「eXiaつ

bulimia e vigore高a (transtomo ca「acte「izado pela p「atica de exe「cicios fisicos em excesso) que

tomaram um vuIto assustador. Muitos coIocam suas vidas em risco, COnSumindo rem6dios para

emagrecer e anaboIizantes ou ate mesmo fazendo clrurgias desnecessirias’’(FしRACE, 20丁0,

S/p).

Es[udo 「ea=zado sobre a sadde mund融cnYOlヽ′endo 50 paises, en[1’e eSteS O Brasil,

durante os d1timos 20 anos, Publicado na conceituada re¥′ista mglesa The Lancet, COm titulo

Global Bu「den of’Disease Study (GBD) 201 0, traZ reSultados a respeito de doencas言njこ高as e

「iscos.It IndlCa COmO fator de 「isco a sande言ogo ap6s a hipertensao a「te高aI sIStemica., O

tabagismo e o alcool干smo言untamente com o crescente aumento da obesidzしde (CÅト′[ARA;

SILVA, 2013, P. 44)15.

Nesse sentido膏impo「tante a an狛se de pesquisas desse porte que traz estatisticamente

dados que refletem a e¥′OIu車o da sadde populaciona], e que Ser¥′em de base para orienta「 as

prioridades das politicas pu馴cas言nfluenciando em todo ordenamentoju「fdico.

Atenta-Se言guaImente, que enfe「midades ou condi96es que antes poderiam∴Ser

=mitantes, a aSSimjしIS描car a presen9a em COtaS Ou aC6es afimativas, COm O desenvoivimento

tecnico, medico, Cientifico, POdem deixa「 de se-lo

Essa 6 a tend台ncla natural em todas as especia=dades medicas. Com a e¥′Olu嘩O Clinica,

famaceutica e tecnoi6gica em todos setores da sande, 6 esperado que as tradicionais

deficiencias s匂am supIantadas.

O uso de equipamentos, Cada vez mais sofisticados, reVOluciona a ¥′ida das pessoas

COm de島c encia, atenuando, e, inclusive, SuPe「ando os efeitos da defic encia. Pode-Se COgita「,

at6 mesmo, de um aumentO na qual了dade funcIOnal dos mdividuos que fazemしISO dc tais

mecanismos assistlVOS, quando em compara申o com aqueles que nao possuem linitaQZio fisica

Ou O「gamCa alguma.

Sao surpreendentes as cria印es e o desei「VOlvimento no campo da bioi.「Ob6tica, bem
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como da medicina em geral que言nevita¥′e血ente, COntribuem para a mudan9a Paradigmalica

do conceito de de丘cienc]a.

Os exoesqueletos (eLEGS)16 pemitem que pa「aplegicos consigam龍ar de p6 e se

locomover Outro avanap s肴o pr6teses com J匂edback sensoriaらbem como a possibi冊ade de

reconstru単O de partes do corpo humano at「a¥′eS da imp「essfo証dimensio-1al-7. De igual

foma, eXistem os biomate「iais inteligentes que promovem a regeilera印O de regi5es do sistcma

OrganlCO, PrOmOVendo a cura de計eas afetas por ]es6es. A implanta9肴o de biochips tambem se

faz frequente na medicina.

A e¥′01u肇o da engewha「ia biomedica transfoma em 「ealidade o que em tempos a廿as

era inimagin短el e se tratava apenas de fro確O Ciem揃ca.

E, tal qual ha uma e¥′Olu確O na medicina, na 「Ob6tica, tamb5m o Direito deve

acompanhar a evoIu車O dos tempos.

E, aO que PareCe inexora¥′elmente, COllV壷remos sempre com o surgimento de no‘′aS

doencas e com a procura inteminivel pela cllra de cada uma delas.

Basta lembrar que o virus do mV fo汗ecentemente identif壬cado e tambem o Cance「 e

uma doen9a mOdema]8. Apesar do aprimoramento na fase do diag116stico e do tratamento de

ambos, n各o existe, ainda, uma reSPOSta medica a combater tais enfemidades, def涌tivamente.

E isso igua丁mente ocorre com 、亀Sta gama das doen9aS Cr6nicas, ra「aS e degene「ativas.

Dentre as doen9aS da sociedade, COntemPOranea, aPareCem O tranStOmO Org鉦co da

ansiedade言`capaz de causar disfun96es∴Ce「ebrais (p. ex, ePilepsia do Iobo te叩)Oral,

tirotoxicose ou feocromocitoma).’’(OMS,1993, P. 63) e o transtomo depressivo o「ganico19.

Ambos integram a mais 「ecente CIass龍ca車O de Transtomos Mentais e de Comportamento da

CID-10. A questao aqui seria afe「ir se estal.ia a se coaduna「 com o Direito unl Sistema de cotas

Pa「a PeSSOaS Sし申eitas a depressao, fobias, SOb tratame=tO COm PSicot「6picos.

Notam-Se, neSteS航証ares, aS frag消dades de se tentar o匂etlVa「 Situa96es claramente

Su寄etivas e nitidamente ¥′arl短eis de ind柄duo para ind了vfduo. E isso ocorre com a enol.me
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gama de casos que comumente se t全m COmO jus揃cadores para o tratamclltO diferenciado’

deixando outras tantas situac6es言gualmente (ou atさmais) me「ecedo「as de fora desta tutela

protetiva.

Nessa senda, ¥′erifica-Se a eXistencia de toda uma cor直ntura a ser avaliada para que se

possam classificar deteminados fen6menos ¥′italS em nOmais e pato16gicos’SObretudo pa「a

fins de cotas nos concursos pdb吊cos ou nas empresas pri¥′adas.

Contudo, TlaO Sera aPenaS a Ci含ncia medica ou a ju「idica que言soladamen[e,

deteminar肴o a defin確O de defici台ncia・ A an鉦se mu博disciplinar 6 condi碑O高7e q,紹’一0’一

Para uma decisaojusta.

Confome dito, devem ser consideradas as ¥′arfaveis mais ab「angentes na detemma申O

de doen9aS e deficiencias: Sistema gove「namental e econ6mlCO’Clima’aVan90 Cient笛co

「egionais申aO POdendo esquecer tambさm das pecullaridades de cada ser.

Cada ser humano possui uma cond南O eCOn6mica proprIa, que岨e permitiraler ou nめ

acesso aos mais sofisticados centros de hab冊a商o e reab紺tac5o, a mais inovadora tecnoIogia

assistiva, a uma educa尊O eSPeCial, enfim a toda a gama de instrumentos de mitiga申o e

Supe「a碕○血de砧encia・

Cada se「 humano possui tambem uma rea尊o psico16giea as intemp誼es da vida,

lne「ente a Sl meSmO.

Cada ser um humano ca汀ega em Si uma estrlltura Org鉦ica que ira co汀eSPOnder de

forma especHica aos t「atamentos m矧cos. OしI S匂a, nfo pode se dimensionar de foma gen5rica

os efeitos das deficiencIaS nO individuo.

邑preciso, ainda, Chamar aten撞o pa一・a O †ho de que a simples p「evis2io m旧eratu「a

medica de tratamento ou at6 mesmo de cura paraしlm deteminado caso pato16gico apresentado

(de doen亨a Ou de deficiencia) nao sign甫ca necessariamente a certeza do restabelecimento da

COndi95o anterior de∴nOma=dade nem∴equivale。Cia com aqueles que jama干s tenham sido

acometidos com tais ou outras balizas impedientes ou limitantes.

A nova ordem instalada ap6s a submiss肴o de procedimentos te「apeuticos pode

apresentar 】imita?6es.

Os t「ansplantados renais, Cardracos, hepa市cos, Pulmonares etc. podem apl.eSer¥tar

Sequelas limitantes irreversiveis. A qualidade de vida pode nao ser a mesma∴Muitos deles

PermaneCem PreCisando de medicamentos　⊂=2irios, desde imul「Odepressores, Para a

COnSer¥′apaO do 6rg邑O, aOS rem6dios voltados a p「evenc:aO e tratamentO de a=era亨6es

decorrentes do transplante. Nao 6 incoml皿a incidencia de r匂ei単o, bem com0 de¥′e-Se

COnSideTar que a duracao de sobrevida dos tl.anSPlallteS POde ser curta.
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Sをo, POrtantO, di¥′erSOS OS fatores, muitos menc干onados em　=nhas pret5証as,

COndicionantes pa「a a ident甫ca辞o, e, COmO Se avista, Pa「a a mitiga9肴0 「elevante ou l‘e¥′erSaO

do quad「o de defic]enCia.

E言nc萱usive, ieaI reconhecer que esta sera uma seara ardun de t「岨ar, dada a tendencia

nao s6 socia】 e autopietativa que o tema廿aduz, maS Pela tendencia de se recorrer a c証轟os

(pseudo-)gen6ticos, POr Si s6s, COmO COnd着o de jus掴car tratamen±os fa¥′O「eCidos, ainda que

dali n希o decorram nexo causal.

Reconhece-Se申eSSa Senda、 a neCeSSidade de corTe商O do concej[o de deficiencia, POntO

alvo e principal do presen[e t「abalho.

O caminho corretivo se dar各pela ll叩OSi9aO de eIelllentOS unifomes de identifica単O

da def涌encia.

ComproYada a impossib消dade de se estabelece「 um conceito fixo 。 unive「sa] de

defic】enCra言nfere-Se que Se trata de um COnCeito detemin短el, Ou SC担, PaSSivel de

detemina車o. N肴o 5 acabadamente detem占lado, nem Vagamente indeteminado.

Out「osslm, 5 no momento do concurso que de¥′e∴Ser analisada a existellCia da

deficiencia, ainda que, POSte「iomente, O individuo tenha as suas faculdades ffsicas,

PSico16gicas ou organicas estabelecidas.

Analogicamente, fundamenta-Se tal enteildimento com o p「incipi〇年yeI卑〃S reg了子

c/CI///7巧segundo o qua] a lej a坤Cive] e aque)a ¥′igente ao tempo do fato. Do contr2証o,

qualquer lei que disciplinasse as cotas para deficientes no mercado de trabalho se】・ia de

d楯cultosa ap=Ca印O, lmPOSSib冊ando a inclusao das pessoas com deficiencia.

Por 6bvio que sera deteminante se aferir, nO CaSO COnCretO, OS efeitos da denciencia na

foma.碕O intelectuai, bem como, 11a integra碑O do indiv[duo na sociedade, atra¥′eS da

COmPlementariedade entre o mode]o medico e social de defうciencia.

Enquanto os efeitos da deficiencia pei.Sistlrem, PrOVOCando desigualdades, OS direitos

de¥′em eXistir, PrOmOVendo a igua音dade. Dessa foma, havera o devido a直stamento sociaL. das

PeSSOaS COm deficiencia. E nessa medida que se e¥′ita o llSO indiscriminado das cotas no

illgreSSO aO merCado de traba】ho・

AS IDEIAS DE JUSTICA E D皿　VERDADE NA DEMARCAC:AO DO

CONCEITO DE DEFICIENCIA

Como」a Se a市rmou e aqui se 「eitera, llaO ha possib消dade de se encontrarしIm arquetipo

um、′erSal de (a)normalidade, de se estabe]ece「 uma defini確O fixa e invarlive] 〔le deficiencia e
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do pato16gico de manei「a geral.

巳ssa constata辞O, muito embo「a possa ser frustrante, POis 6 da natureza humana a bしISCa

por ce「tezas, 5 inclusive aferida no ambito das ciencias naturais e exatas Nesse campo

cientifico, Se COnCluiu pela inexist色ncia de verdade absoluta e de situac6es plenamente

estをveis.

As ideias epistemo16gicas do cientista時a Prigogine (1 917-2003) ind子cam justamente

pa「a llma dnica possibi圧dade de verdade‥ “a ¥′erdade na situa鐘O’’・

Segundo o entend血ento desenvo屈do por esse fisico’Verdade cien描ca nao significa

necessariamente certeza ou detemina9奮O, nem t富o pouco a incerteza 6 resultado da falta de

conhecimento ou sin6nimo de ignorancia Assim, a ideo16gica estab紺dade c巳de espaap, nO

hodiemo mundo evolutivo, Para aS tranSfomaや6es (MASSONI, 2008, S/p).

Priogogine introduz, entaO, na fisica ocidental, aS 「adicais ideias de rclatividade, de

i「reve「sib=idade e de probabilidade 20 , e, ainda, afima a ingerencia cultural no

deseTlVOIvimento cien繭co. Destaca a amplitude f綱ca e a sinuosidade da vida, 「aZ和Pela qual

e condicao para o alcance do conhecime~1tO a interaやめentre o sujeito e o objeto2l.

Diante da perspectiva prigoginiana, queStiona-Se O Pr6p「io papel do ser hし【manO nO

mundo, Se Seriamos coa句uvantes ou verdadeiros protagonistas. E nisso importa conhecer o

PaPel do ser humano, um a五mo de segundo no re16gio da Terra, maS que [raZ Significado a sua

existencia, a Pa正r do instante em que a culしura humana criou para si um mundo a parte, qUe

recebe inte「ferencias e, fisicamente, tamb∈m interfere no mundo naturaL

E reconhece, COrTOb。「ando com todo o expedido, a COmPiexidade humana.

O ldeal, POrtantO, e trabalhar com um conceito de deficiencia detemin短el e fixado no

tempo de sua aferi確O. Sendo impraticaveI a padronizapao universal e atemporal da acep車o

CientHica, ju「idica e socia] da de斤ciencia Hsica, maS Sim apenas a imposi車o de elementos

universais de ldentifica9aO da deficiencia.

Certo 5 que os crit5rios para estabelecel- OS beneficidrios da rese「l′a de vagas no

mercado de trabalho devem apontar para a ef討vacao da JustlCa.
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O p「6prio tema do estudo, POr enVOi、′er aS PO蘭cas afimativas, SuSCita os segu量nteS

questionamelltOS. O que 6 Justi印? Como se p一.OmOVer a Just亘a na disputa de vagas no mercado

de trabalho das pessoas com def諒台ncia?

Deve-Se ter em mente que a 」usti亨a em Sua Carga Valorati¥′a 6 l‘elativ{1. Desta fe証a, nわ

se ap「esenta como dnico fundamento de decis訊o, ha¥′er各, Sim, uma COe高st台ncia pac笛ca eiltre a

Jus串a e OS demais valores.

Nesse interim, COmPreende-Se neCeSS缶io destacar a colabo「a碕O de John Raw15 aCerCa

da just恒social22, a qual endossa a rele¥心cia dos multiptos fatores pa「a a ca「ac[e「iza申O da

deficiencia e consequente destina9わdas colas.

Contudo, naO Se V各muito 「申do a Ra‘‘′ls. Justas se「ao as cr砧cas se o l)reSente eStudo

n5o perpassar a Teorla da Justi9a, COm a neCeSS猫a cad台ncia evolutiva e concatenacao entre

autores basilares para a comp「eensao do assunto, COm O g「au diaほtico de aprofundamento

possivel para a dimens肴o deste a由go.

Com efeito, nをo se tem como pensar o tema ObyetO deste estudo com afastame両o do

COnteddo do que s匂a “Justica∴ E isso pe中assa as v鉦as teorias - de Kelsen a Habermas; de

Perelman a RalVIs - Sem Se Perder em searas n5o pragmat]CaS, e Sim a elas conf轟ndo o

necess!i正o contexto pragmatico, COm ¥′istas a conc「e台2都をO do pr6prio primado uIpiniano. de

daracada um o que eseu.

Por isso ja aqui a 「efuta辞O a COmPreenSa。 Puramente POSitivista de Hans Kelsen,

quando alm匂a abst「air o contendo va]oratlVO da Justi9a, Situando-a “fora de uma teo「]a do

Dlreito’’(KELSEN, 1 984, P.14), almeja.ndo por isso pretender-Se ‘`pura’’, alheando ojurista “de

qualquer valor: nem meSmO COm O Valo「ju「idico porele desc正o.” (KELSEN言984, P lO6).

Ao se volta「 a uma concretude as pessoas com deficiencias "mita]1teS, Para que a

noma p「otqa quem efetivamente de】a necessite, naO Se tem COmO abst「ai「 tal valo重., C。mO

almeja a pretens肴o kelseniana, aillda qしIe, Para tantO, tenha que se 「etomar a idea圧za車O

p獲at6nica ou a 6t干ca adstot6llCa, que Vis]umbra a ‘`6tica da v証ude’’selldo espelhada em g「au

maximo najust亘a (“v証ude plena”).

Note-Se qlle O Pr6prio Kelsen ja se 「ende, POr mais que nao queira, quando reconheceu

qlle ”o conceito de justi9a tl-anSfoma-Se de princ工pio que ga「ante a康雄cidade individuai de
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todos em ordem soc]al que p「otege deter証nados interesses, Ou Sqa, aqueles que s肴o

reconhecidos como dignos dessa prote碑o pela maioria dos subordinados a essa o「dem.ii

(KELSEN, 2001, p. 4)・

Dessa巾e, melhor tumoj各se vislumbra em Habemas, em Slla teOria discursiva言ixando

a dua吊dade juridica entre os poIos pendu]ares da facticidade e da validade, for印cogente e

racionalidade ]egiferante, tais quais a espada e a ta血a naS maOS de Temis.

Ao tema dos deficienteS, Vale meSmO O eSC61io de Charm HabemほS, Pa一’a quei Se

concretize em grau de ”coei亭O do Di「ei十〇, que gal’ante um n子vel medio de acelta碑O da 「egra’’

a pretensわde resgate da “1egitlmidade das pr6l〕「ias regras, Oし1 S祖aqui丁o que as toma

racionalmente aceltiveis“’(HABERh′1AS言997, P. 60-61), Pemitindo aqueles que sofrem de

=mita9登O deficiente um grau tal de tしItela difel’enCiativa qlle岨es grar直e efetiva prote9aO, de

modo a traze「 equidade efetiva・

No entanto, nfo se comp「eende que∴Se POSSa limitar ao “poder comuniCativo’’a

necess∠iria efetiva9aO de po吊ticas p的licas Tampouco ta=imita9aO havera de atingir a edi尊0

Iegiferante que imprescinde de contendo malerial e pr猫co, Para a COnCretiza商o da 」uSt】亨a

material, equiparando e distinguindo nas medidas das lguaidades e distm96es aqueles qし1e mais

dela necessitam e afastando de seu manto protetor aqueles que dela s6 visam a auferir ganho

sem real necessidade de tute】a de disc丁子men.

Esta evolu申o 6 retratada por J虹gen Pere]man, aO listar suas seis concep96es correntes

dajustica concreta: a) a cada qual a mesma coisa; b) a cada qual segundo seus mdritos; C) a

cada qual segundo suas obras; d) a cada qual segundo suas necessidades; e) a cada qし【al

segundo sua pos南O; f) a cada qua萱segundo o que a le=he atribui. (PERELh′萱AN, 2000, P.

09).

Se PereIman procura relacionar essas diferentes fomuias er]tre S主reconhece, nあ

Obstante, que tais concep96es apresentam “aspectos da just子亨a muito distintos e o mais das

YeZeS OPOStOS.ii (2000, P. 12-13).

E na nocao de justica fomal言)ara ele i=eXO「aVelme=te ¥′inculada a igualdade, quC Se

SuStenta O Primado dajusti印concreta, base das nomas ¥′Oltadas a prote車O e da diferenc】a9肴o

as pessoas com efetivo g「au de deficiencia lim厄nte nao-afastavel por medidas m砧gadoras

que, POr Si s6s, ja consigam equivaie-ios aos que nao apresentam tais limitap6es. P「ete]1de o

jusfilos6fo, aSSim言ixar o contendo material da just了c:a a igualdade fomal, equ巾arando as

PeSSOas Segundo a “caracteristica de essencia上” (PERELMAN, 2000, P言8-1 9).

E nessa caracteristica de essencial que∴Se Pemite o disc「血en, a SuPrir em sede

nomativa as defici台ncias que se apresentam em aspecto factuaL N’out「o giro ¥′e「bal: a nOrma
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equa吊za (Ou aO menOS almeja equaIiza「) aqし1=o qしIe a natureZa (ou os acidentes da vida) fez

diferenciar. E assim o faz, tamb5m diferencia]ldo, de modo garantista, nichOS aOS que

apresentem defici台ncia ] imitante.

De outra mo血a, a COnCeP亨的de “just甲COmO equidadel“ ou l“jus宜ce as faimess”

argumentada por Ra、、′ls, mais um passo se da, e 6 a identifica碑O dos discrimens jus揃cadores

que alberguem tutela as pessoas com denci台ncias efed¥′ame爪e =mitadoras’em que Se

“distribuem direitos e de¥′ereS f血damentais e deteminam a d]Vis肴o de vantagens provenie11teS

da coopera申O SOCia上“l (RAWLS. 2000, P. 03), COnSOante bem se foca o p「esente estudo.

Ao dito em linhas p「et誼tas, P「etende-Se fundameTltar O PreSente a誼go com base na

Teo「ia da Justi9a Social, CしUa Obra marcante 6 ap「esentada por John RawIs, SOb o nome “A

777eOry qfjl‘∫tice”, de 1971 , POis nela, a Justi9a aPa「eCe COmO a Prime]ra das virtudes deしima

sociedade言ugar onde ha a identidade e a conflito de mteresses.

TaI qual ocorre quando se discute as cotas no mercado de traba岨o e, Plincipaimente, O

conceito de pessoas com defici釦cia fisica, em que 5 marcante a convergencia e divergenc-a de

i]ltereSSeS aPreSentadas nao somente entre os cent「os de podel・ e decis肴o, maS entre aS PeSSOaS

de uma foma geral que irao se posIC-Onar CO血ra Ou a favor do beneficio e, SObretudo, quantO a

Sua foma distribui車0

Por essa 「azao, e imprescindi¥′ei a escolha de uma serie de p「incfpios que ir5o ordenar a

SOCiedade, bem como, O「ientar a 「epart南o dos benefic10S.

A prior主Rawls conduz a doiS Principios b各sicos dajusti印como equidade: O Princrpio

da liberdade de todos e o principio da diferen9a (197l, P. ]50-171).

Considerando que a el血maCaO das ditas desigualdades violam, de∴Certa foma., a

=be「dade, Serめsomente aceitas ‘`conqualltO que elas melhorem a situa単o de todos言nclusive

as dos menos favorecidos, desde que eias sQjam consistentes com a liberdade igua] e com a

lgし1aldade equitativa de opo血nidades’’(1 97 1 , P言63)・

Nessa teoria de Justi9a Socia」 como equidade, defendida por Raト、′ls, e, entfo,

apresentada uma sequ台ncia de quatl.O eSt細OS23, a Ser Seguida, nO intuito de se manter a
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血parcialldade necess鉦a a conc「etiza印O da just亘a, bem como o vincuio com a realidade

social e anseios almejados pela popula確O (1971, P・ 171). Amp=a-Se, dessa foma, a nOCaO de

Justi9a desenvol¥′lda por Arist6teles Ousti9a do bom cidadao) para uma dimensao impessoal.

Indo ao encontro do que defende no p「esente t「abalho, na PrOPOSta de Ravls’despe-Se’

progressivamentej do veu da igno「ancia’COl「figurando-Se’ainda’a Just亘u como a pI.in-eira das

virtudes das lnstitu庫es. O o鴎etivo e garantir a imparcia=dade e ajustica desde o processo

legislativo a efetiva確o da lei pelo Pode~弓udicialio e言gualmente’a atualiza95o do Direito

frente a nol′aS demandas, frente a novas defic encias e fomas de super紅as.

Atente-Se que, Para CumP証tal desiderato’5 necess緬o ap「eciar as vieiss血des das

situa亨6es particulares’ante O CaSO aPreSentado.

Guiando-Se PO「 eSSe entendimento, aS a亨5es afimativas’eSPeCiaimenle as cOtaS. de¥′em

ser implantadas para confe証igualdades de oportunidades a todos言ndependentemente dos

m6ritos individuais ou daorigem social (RAWしS, 2000, P. 77), O que t「aZtOda uma nO¥′a S鉦e

de c「it]CaS e riscos, de se pe「der a [br9a mO証z da criat高dade hし1mana’que a meritocracia

propo「ciona・

Um bom lugar a froar pode se「 a meio caminho en[re o libera樟smo igualit誼o de RawIs

e o (珂etlVismo創os6froo de Ayn Rand2十

Nessa senda, Segundo o m6sofo∴`a justiea de um esquema social depende

essencialmente de como se distribuem direitos e deveres fundamentais e das oportしmidades

econ6micas e condi95es sociais qしIe eXistem nos v壷os setores da sociedade’’(RAWLS, 2000,

P.8).

Consoante a aduz, a Verdade汀a anOma=a 6 a socia上e aquela engend「ada pela omiss肴O

das institu庫es em estabelecer a重しIaldade. “A dis高bui9肴O natura圧をo e justa nen「 irUusta;

tampollCO年中usto que as pessoas nascam em uma deteminada posi9aO da sociedade. Esses

fatos s肴O Simplesmente naturais. O que e justo ou両usto 6 a maneira como as institui95es

lidam com esses fatos’’(RAⅥILS, 2000, P. 109).

Quase como um retomo (e, Obvlan「ente, nしIma eXtraPOIa9肴o) a Kant, VOlta-Se RawIs a

llm Verdadeiro imperati¥′O Categ6rico social, quando procura definir o compo「tamento exigivel

segundo o bem maior, COmO regra de comportamento ca萱cada em perfeita (e por isso, ja a priori
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inalcan車vel) equidade ent「e as pessoas, ainda que sir¥′a de 11Orte Pa「a a COnCretiza肇O das

aspira95es da democracia constitucionaI ocidenta上

Confessa Ra‘‘′】s ser esta acep亨肴O muito mais uma “eSPeran9a”, de queくねjust】Ca COrnO

equidade pa「e9a raZO短el e u刷, meSnlO que naO Seja totalmente convincente再ara 11ma grande

gama de orienta印es polfticas ponderadas, e POrianto expresse uma parte essencial do n&cIeo

comum datradi確O democratica:一(RAWLS, 2000, S/p).

Se a democracia e govemo necessariamente entre iguais’OS discrimens 」uS揃cados

pelas limita印es efetivas que acometem cellas pessoas, alem de indutor de lust亘a COmO

equidade,,, finda a se「 ferramenta pa「a a p「6pria democracia’Sua base e seu esco「co.

Diversos制6sofos criticam a teoria de justi9a aPreSentada por Ra¥¥・1s, a eXemPIo de

Ronald D¥VOrkin (2010) e Gerald Cohe-1 (2000)25. por5m, mereCem destaque as ba"zadas

anota亨5es despendidas po「 Amartya Sen・

Segundo o economista indiano, a gra-1de falha da tese de Ra¥¥′ls seria a desconsidera亨をO

das capacldades e =be「dades substanciais de cac比individuo. Logo, deve seI、 naO SOmente

considerada a situa車O eCOn6mica das pessoas como c証6rio na abordagem avaliat61ia para

PrOmO車O da igua】dade (SEN, 2000, P. 94)・

O 「acioc千nio desenvoMdo por Amartya Sen nあdeve ser ignorado, SOb「etudo po「

COnSidera「 as cond亘6es fisicas do illdividuo como base criteriosa pa「a as defii可巧es de

igualdade e dejusti9a.

Todavfa, aS Cr鉦eas tecidas nao a免stam a impo南ncia da Teoria da Justi亨a de RawIs,

momeme para o presente t「abalho, ante O ja demonst「ado vinculo e〉istenしe entre a

miserab吊dade e a defiei台ncia.

ANALISE DAS∴　NOR}・IAS PRETENSAMENTE PROTETIVAS D0S

DEF工CIENTES: MERITOS E INCONGRUENCIAS

Se a re∫甲b/[ca e pertencente a qualquer um do povo em sua sobe「ania, e Sendo o

deficiente memb「o deste povo, eXSu「ge, nOtadamente, COmO dever repu帥cano a tu[ela dos

interesses dos deficientes fisicos. Obse「、′a-Se, ainda, que a Pr6pria Constitui商o Federai de

] 988 estabelece compet台ncia 】egislativa conc。rrente SOb「e a mat6ria, COnfome a leitul・a de seu

a面go 24, X丁V.
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Portanto, a queStわrepollSa em ana=sa「 talS nOrmativos constitucionais, Observar este

efeito pleniope「ante e sal、′笛co, eXPlicitar sua maxima e五cfroia, e ainda’rePOrtar Se a leg干slacao

infraconstitucional ulterio「 encontra espeque de ¥′alidade na Constitu南O Federa】 e tem sentido

de instrumentaliza確O de tais di「eitos su切eti¥′OS de raiz co11Stitucional, Ou, aO inve「so, P「OCura

de=mitar aquilo que nao deveria seJo.

Cumpre diferencia「 a atua韓o legislativa, COr]Side「ando a noma exarada te=do como

fonte o Poder Legislati¥′O (ainda que muitas vezes pautado pelo pr6prio Poder Bxecし1ti¥′0) e de

out「o lado a regula碑o nomativa, diretamente oriunda do Poder Executivo, POr meio da edi9aO

dos decretos e 「eguIamentos.

Destacam-Se, de pronto, Para OS fins deste estudo, O Decreto nO 3.298/99 e o Decreto nO

5.296/04, que reguiamentam a materia. Por 6bvio, tais decretos, analisados sob o prisma da

獲egalidade ou nao, mas ante¥′endo tal legalidade pa「adigma証ca, numa interp「cta確O COn「bme a

Cons証ui9め, que Se PrOCurara entabuiar, COm enfoqししe naO SOmente a eXistencia oしI nわda

doen?a, Seja ela qual for, maS Sim os efeitos e consequenclaS Onundos dela.

OcorTe que, COntraditoriamente, O Decreto nO 3.298/99 possui ampla genera=dade em

Seu artigo 3O, mas, logo em seguida, nO artigo 40, COm reda辞O alterada pelo Dec「eto nO

5.296/04, descreve somente algumas das dcfieiencias.

Dessa maneira, Obser¥′a-Se a tOta=ncompatib掴dade de tais disposith′OS COnl O

p「incipio da igualdade e o da plena prote辞O do direito ao traba岨0, das pessoas p○○lado「as de

OutraS neCeSSidades especiais.

Pe「ceba-Se ainda que o p「6p「io 】nCiso 【 do a正go 30, SuPramenCionado, aPeSar de mais

gen6rico quando comparado ao seしI Subscque11te artigo 4O, naO abarca o modelo social de

def涌encia, bem como, naO faz 「efer台ncね　as disfunc6es das condic6es organ]CaS dos

ind八Iiduos.

Um engessamento do Direito, COm fei9aO qllaSe naPOie6nica, 6 que merece robustas

Cr子ticas. Quase um retomo狂entati¥′a de p「evalencia do brocardo /I7 Cla7●[s ces.!・a待7re/pre子atio,

que Ca「los Maximiliano ja cr]tica¥ほ, quando os legisladores e os int6甲etes de oLltl・O「a

buscavam a “lei clara que nわcarecerla de mterP「eta碕O”, aO que O em5rito helmeneuta entaO

afirmava ser “sem nenhum vaior cient待ico, ante aS ideias t「iunfantes na atualidade"

(MAXIh′[ILIANO, 198], P. 33), haJa Vista que “su「giu o brocardo como remedio contra

abusos; e reSuitou o abuso oposto’’0′IAXIMILIANO言98l, P. 407).

Desse modo, enfatiza-Se a tOtaI desconsidera車o nomativa, em rCla9aO a algumaS

necessidades especiais, SObretudo doen印s nao apal‘enteS, maS que diminuem a CaPaCidade pa「a

O labor, O que demonstra um apego ao conceito tradicional de pessoa portadora de defici台ncia.

¥′0上09、 nO. 03. Rio de 」細c高). 20I6. DD.　1 72う
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Isso consubstancia verdadeil.a lacuna do ordenamento 」uridico, Seja por falta de

atualiza肇O Ou POr naO COITeSPOnder a realidade鰭tica do tempo (zeitgeist), em disson含ncia aos

PreCeitos constituc主onalS.

Cumpre destacar, naO Obstante, Ser O intultO do Decreto 5.296/2004 de e¥′一tar que

pessoas com defici台ncias mais severas fossem preteridas por aque[as com deficienc-aS malS

leves, quando do preenchlmentO das cotas (lGNARRA; CONTRI; BATHE, 2009, P. 20).

Ocorre que, Paradoxalmente, eSSe O匂etivo T泊o consegue ser alcan9ado. E ISSO nunCa 6

conseguldo quando se pretende categorizar’abstraindo-Se a aferi車o ind-Vidual e casu子stica

Se 6 certo qlle naO ha limites para c「iatividade humana para fraudar a [ei, COnfome

Visto Iogo no primeiro cap子tulo deste estudo, atraVeS dos constantes des¥′ios legislat干、′OS, da

mesma foma, O legisIador - aqui compreendido /ato fen∫u, englobando n肴o apenas o

Legislativo, maS tambem o Executi¥′O em Sua PrerrOgativa regulamentar - I清o consegue dar

coIlta da tarefa de estabelecer, SObretudo a lollgO P「aZO, Ou Seja para o futuro, as defici台ncias

que sqam mais severas

Considerando os avan9OS da medicina concomitantemente ao surgimento diutumo de

novas doen9aS e defici合ncias, faz-Se neCeSS壷ia a corre9§O e O COntrOle diante do caso concreto,

e, eSPeCialmente, a SuPera9aO de uItrapassados paradigmas em tomo d。 COnCeito de

deficl合nCia.

Assim sendo, Pa「a que a Lei de Cotas pl▲OmOVa efetivamente a inclus着O das pessoas

COm defici台ncia, mOmente nO merCado de trabalho e em condi?6es de igua】dade, 6 preciso que

SQja marcada pela abertura textual e pela flexibilidade, que eXigem a sociedade modema e sua

gama factual jmensurivel.

Anotadas estas abalizadas conside「a96es, P5em-Se em e¥′id台ncia os casos dos rellais

Cr6nicos, dos hipertensivos’OS Cardfacos etc.. Do mesmo modo, aqueles vitimados pelo c祖cer.

E ainda, em destaque os usualios e ex-uSu猫os de drogas e alco61atras em n王、′el pato16gico, em

abstinencla e OS Obesos m6rbidos. Casos esses aprofundados em linhas pret誼tas.

EIICOntra-Se em tramita辞O言nclusive, PrQjeto de Lei nO 3079/1 1 que disp6e concess肴o

de beneficios fiscais em contribu所。 Previdenciaria as empresas que promovam a inser確O nO

mercado de trabalhos de tais individuos.

A Le= l.343/2006 alberga de foma imp廿cita tal hip6tese em seu artlgO 24 que aduz:

“a U正ao, OS Estados, O Distrito Federal e os Municヱpios poderao conceder belleficios as

institui96es prlVadas que desenvo】verem prog]《amaS de reinser鋳o no mercado de trabalho, do

usu2irio e do dependente de drogas, enCam皿「ados por 6rg豹oficial’’.

Nao mais se concebe a negligencia nomativa ejurisprudenclal no tocante a reserva de
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vagas no mercado de traba-ho destinadas as pessoas po血doras de tais necessidades igual ou

supe「iomente especiais aquelas legal mente ampal.adas.

Cumpre en闘zar ainda, aS inconsistencias dos editais de concursos p剛cos’aO eXigir

a comprovacao da condi碑O de defic encla’COm皿cro apenas no retromencionado artigo 4O’

bem corno, ateStado m6dico, COntendo a descric50 da esp5cie e do grau ou nivel de defici台-1Cia,

com expressa 「efer台ncia ao c6digo co「respondente da Classifica確O Intemacional dc Doen9a -

CID. N肴o se procede a estudo pr6vio psicossocial e tambem econ6mico, 「atificando assim a

inc○ng「uenc-a nOmativa・

O artigo 43 do Decreto 3.298/99 atさpreve a assist台ncia de equipe mし11tiprofissiona萱

para o 6rg肴o responsiveina realiza碕O do concul●SO Pdblico.

A compos南o de tal eqしIipe 6 de t「台s p「ofissionais capacitados e atuantes nas areas das

deficiencias em ques筋o, Sendo um dcies mc:dico: e Out「OS t「台S P「Ofissio-1alS血egrallteS da

carreira alm匂ada pelo candidato, tOtaifzando川OrtantO, Seis profissionalS

O intuito 6 oferecer assistencia integral ao orgao respons鉦e】 pelc concurso du!’ante aS

diferentes etapas do concurso p的lico e durante o p巳riodo de estagio probat6rio.

Ocorre que a p「6pria natul・eZa das col叩et知Cias da equipe mul宜profissional e-1dossa o

modelo medico de deflciencia, COn十もme se observa dos paragTafos IO e 2O, do artigo 43 do

C子tado Decreto 「egulamentado「.

Observa-Se que naO COnSta nO 「Ol de suas∴atribui96es a an描se de fatores soclaiS,

psiqulCOS e eCOn6mcos da deficL enCia. Tampouco se fa乙qualque「juizo acerca das defici台ncias

estabelecldas em Iei. N肴O ha a devida atua暗ea鐘O do comando nomativo, de acordo com os

avan9OS m6dicos e tamb6m da pr6p「ia sociedade, que COnSOante demoIISt「ado sao

deteminantes na afe「亘aO dos efeitos provocados pela defici台ncia.

Nesse contexto, aVan写a a PrOPOSta aPreSentada pe獲o denominado Estatuto da Pessoa

COm Denci合ncla(Lei nO 12工46 dejuIho de2015).

O principal o勘eti¥′O do referido Estatuto e言ustamente, adequaトSe aOS ditames

Conven?aO SObre os Di「eitos das Pessoas com Defic encia, da qual o Brasi1 6 signat症o.

Assim, O artigo 2O da Lei nO 12.146 dejulho de 2015 o confereし皿a afualizこし積O nO

conceito de pessoa com deficiencia’nOS mOIdes propostos no presente estudo26. De igua-

fomaつha uma nftida ampiia碑O da concep啓O de defici釦cia, aO adota「 o modeIo m5dico-

SOCial (biopsicossocial), SuPrindo a lacしIna dos decretos nomat一VOS em Vigo「.
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Dentre outras quest6es, O nOVel privilegia ainda a reabilita9aO em detrimento da

aposentadoria das pessoas com deficiencia’Sendo a inclusao no mercado de trabaIho um dos

maiores desafios do Estafuto.

Observe-Se que muito embora n各o tenha o cond5o de revogar os Dec「etos de nO

3.298/99 e de nO 5.296/04, aO COnSiderar a innuencia das diversas barreiras no processo de

inclus登o das pessoas com defroi台ncia’O Estatuto aponta para a l・eSPOnSabilidade social na

jntegra確O desse grupo mino「itin〇・

No ambito privado, a maior critiea 6 destinada a reda辞O do a正go 93 da Lei nO.

8.213/91, POr eStabe獲ecer que “a emp「esa com l OO (cem) ou mais empregados esta obrigada a

preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficialios

reabilitados ou pessoas portadoras de defici合ncia, hab紺tadas [.J” em nftido carater

COmPenSat6rio.

Contudo, tal disposi9aO traZ COnSigo uma reda確O que implica grande d笛culdade de

inser申O da pessoa portadora de de丘cienc王a fisica, SObretudo ao exigir a habilita9肴O Ou

reabilita9あpela Previd台ncia Socia上

De foma semelhante, O artigo 36 do Decreto n. 3.298/99 ra捕ca o slstema de cotas,

por6m, COnSOante Sua reda辞O’aPlicivel somente aos beneficiinos da Previdencia Soclal.

`十eabilitados" ou as高pessoas portadoras de defici台ncia habilitadas,,・

Esse requisito, feIizmente. tem sido afastado pelo Ministerio P皿】CO do TrabaIho por

ser considerado um fator de discrinina印O27.

丘, amda, Sintomatica a dlVergenCia no ambito das legisla96es infraconstitし1Cio]lalS

quanto ao conceito de deficiencia.

Advirta-Se que eSSa Varia9肴o nem sempre 6 just誼cada pe]a decoI丁enCia ]6gica entre

bem juridico a ser tutelado e os fins a que cada comando se prop6e, O que atさSeria admissfve上

Na verdade, COnStata-Se uma falta de sintonia e de unicidade entre os divel‘SOS

dispositivos nomativos, que Ser欲o brevemente analisados.

A discrep含ncia no tratamento da materia 6 avistivel nao somente em seu Decreto

especHico, maS tambcSm quando da an描Se COmParativa da legisla車O trabalhistaつtributd証a,

civil, PenaI e de assist台ncia social28.
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Logo, aPeSar de todos os avancos dos direitos assistenciais’faz-Se ai11da nccess緬o o

aprimoramento nomativo direcionado a inclus5o soclai das pe§SOaS COm defici台ncia.

A pa血da analise debru9ada nos mais diversos comandos nomativos・ demonstra que

as opc6es, S垂m as feitas peio Poder LeglSlativo. sejam as do Poder Executivo, em relacao a

defini9aO de deficiencia fisica, enCOntram-Se desatualizadas∴e’POr VeZeS’em antinomia・

coIocando os preceitos nomativos em rota dc colisfめ’unS COm OutroS.

Carece todo o sistema juridico de parametros para ciassifica尊O da d轟ciencia apta a

gerar beneficios.

Resta patente a necessidade de rcoricntar a interpreta9aO aCerCa da defini9fro de

deficiencia para a hemeneutica constitucIOnal. Somente assim・ havera garantia da concess各o

justa e igua冊証a dos beneficios destinados a esse grupo minoritatio.

NOVOS PARADIGMAS DE INTERPRETACAO CONSTITUCIONAL:

CONDICIONANTES PARA A CONCRETIZACAO DOS DIREITOS

FUNDAMENTA暮S DAS PESSOAS COM DEFICI怠NCIA

A imposi碑O de uma listagem f諒a de deficiencia, baseada apenas no modelo medico’

nao coaduz com o sentido de justi9a. Ora Patemalista ao extremo, Ora imeritoriamcnte

excludente, amba§ aPenaS PSeudくりuSt「6picas.

Ha, neSSeS mOldes, a neCeSSidade de uma interpretacao evolutiva, PrOativa, eSta ultima

entendida comojustica constitucional, Pa「a que Se at両a a efetiva確o de um Direito nfo apenas

de uma maioria ou de uma minoria, maS de todos.

A proposta 6 de um Direito pac誼cador da sociedade (e esta e a precipua full積O de

todo Ordenamento Juridico que sc p「cze) atento a promo単o dos valores constitucioIlalS de

Libe「dade, Iguaidade e Justi亨a・

Vivencia-Se uma SOCiedade com multipIos prcjetos de vida, em CCmStante

transfoma9aO, COmPOSta POr individuos dotados de variadas caracteristica e pec両aridades,

SObretudo no tocante as pessoas portadoras de deficiencia, C巾as express6es, COnSOante Se

busca confimar, SaO de impossivel previsao peIos editores das nomasju正dicas de 「egencia.

Diante de tal cena「io, P「OCura-Se eYidenciar que a p「oprla nO9aO de “lacunas’’passa a
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abranger nao somente os casos de falta de legisla確o, maS tamb6m os de sua desatualiza確O Ou

da nao-COrreSPOnd台ncia aos valores vigentes.

Dada a insufici台ncia dos m6todos tradicionais de interpreta確O nOmativa, bem como

de preencllimento de tais lacunas’eSteS唖mos outrora oferecidos pelo pr6prio sistema

noma正vo, O estudo volta-Se Para a interpretapao criativa’que ultrapassa a simples subsun9あ’

com a atua碑O PrOativa do Judicidrio言mpondo um modelo jurrdico coITetivo e transfomador,

baseado no dominio de tecnicas de pondera嘩O de principios constitucionalS, COm finalidade de

lnterPretar e tOmar decis6es atraves de outros elementos estranhos a nomatiza確O,

inco中orando-Se Va丁ores humanos que ditaT肴o por diante o Direito.

Tem-Se, POrtantO, COmO meta a COrre9aO e a tranSfoma確O’POr meio do Direito’tendo

como primado a Constitui9a〇・

Logo, na realidade brasileira, O Poder Judici誼o’em eSPeCial os tribunais de踊ma

instancia, Principalmente o Supremo Tribunal Federal, 6 desafiado a preenc喜「er materialmente

preceitos vagos’e diutumamente, a COnCretizar os principios constitucionais e os direitos

fundamentais, Cabendo ainda o papel de oxigenar a legisla9aO, mOmente qual「do nao

COrreSPOndente com a sociedade que vlge.

Negar essa miss肴0, atualmente liderada pela esferajudicial言`encontra restri95es te6rica

severas, eSPeCialmente por regr・edlr a uma POSi9aO de supremacia do Legis丁ati‘′o’’(TAVARES;

BUCK, 2007, P. 178). Se bem que, em realidade, nO Bras】1 ha um da「o desbalanceamento,

pendendo para a preponder含ncia f紡co-POl子tica do Poder Executivo.

Advirta-Se, de logo, qlle nめse esti afimando ser o direitoしm atO de cria9fb exclusivo

dos magistrados, maS de todos os aplicadores da [ei, do contr壷io, eStar-Se-ia operando de

encontrO aO Estado Democratico de Direito.

Necess誼o se faz a refomula9aO das teor了as classicas sobre separa9aO de poder, bem

como da atividade interpretativa.

A hemeneutica constitucionaI concretizadora, aPreSenta-Se aSSim como co7tdlt;o Jine

q夢ta I7011 Pa「a a refomula950 do conceltO de deficiencia, uma ¥′eZ que a hemen台utica jul・了dica

classica, at「aVeS do cor弓unto de nomas preo「denado, n肴O 6 ma主s suficiente pal‘a reSPOnder as

novas demandas, e, SObretudo, Se mOStra ineficiente para resolu9をo de casos complexos, em

que subsistem variados pmc丁P獲OS a Serem l〕Onderados. D干zer simplesmente a lci n肴o significa
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alcan9ar a justi9a29.

Assim, Para OS PrOb】emas que nao disp6em de uma resposta preestabelecida’OS

denominados `脇・d cases”30 (e quais n肴o s肴o?), nOS quais se funda Ronald DⅥ′Orkin (2007, P

32) para afastar o modelo positivista e defender slla teOria principIO16gica・

Na hip6tese de um caso dificil, O eXerCicio証elPreta正vo deve ser pautado pelos

valores 5ticos mais elevados da sociedade Ousti9a e dlgnidade da pessoa hmana), devendo o

intc§xprete adaptar os sentldos da noma ao contexto social, de foma a alcan亨ar OS melhores

resu】tados possfveis・

Surge em destaque papel do Judici誼o, POis a forga nomativa・ foi ampliada: naO mais

restrita as regras que ditavam o切etivamente o dever-Ser, agOra ab「angendo tambem os

princ子pios constitucionais que pretendem indicar atravさs de seus m5todos pr6prios o que se

pode fazer, diante de deteminados casos concretos.

Asslm, O direito, COmO fen6meno de linguagem’5 preciso suplantar a inlerpreta尊O

com enfoque meramente dogm各tico’abrangendo uma estrutura malS Zet6tica, Pautada em

evidenclaS言mprescうnd子vel a supera確O de casos praticos modemos, nOmatizados, naO apenaS

por regras, Pautadas no “tudo ou nada” (do tlPO肋1,ter la庇f CZ子all), mas tambem por

principios (axioIogia juridica).

Nos temos explanados por Tercio Sampaio (2003, P. 41): ‘`A zet6tica 6 mais abe巾a,

porque suas premissas sao dispensiveis, isto 6 podem ser substitu王das [.寸A dogm猫ca c5 mais

fechada, POis esta presa a conceitos fixados, Obrigand○○Se a interpreta96es capazes de

COnfomar os problemas a,S Premissas […]’’・

Tal entendimento deve ser consagrado ao serem interpretadas as nomas que tratam

sobre a reserva de vagas vo】tadas as pessoas portadoras de de丘ci台nciaつtend。 em Vista qしIe a

pr6pria no辞O de deficiencia pode ser variada de acordo com o surgimento dc [ratamentos ou

mesmo da cura, Ou de meios eficazes de mitigagao, bem com0 de novas anoma=as (tempo),

com a estmtura de inclusao social, COm a CaPaCldade econ6mica do indiY紀uo dentre muito

fatores, O que tOma incompativel com uma interpreta9aO reStrita a um novel Laxati¥′O (刑meγ“∫
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cla刷S) de dete「minadas e incompletas cond亘6es言al qua=mp6e o a「しigo 4O do dec)’etO

men。i。nado言nterpreta9肴O eSta Seguida por parcela da jurisp「udencia diante da situa確o

conc「eta31.

Desta feita, tantO a Constitui尊o como todos os dema子s =Omativos do direito, de、′em

se「 abe巾OS, af宙tos a uma afer華O C「航a, Sendo insuficiente, POrfanto, a Simples tl.anSmissをo

das tecnicas de subs皿9aO.

Ademais, nO ambito infraconstituc-Onal, O retrOmenCionado art. 3O do Decreto 3.298/99

aponta para a necessidade da lntegraCaO de sentido do conceito de defici台ncia’viavel somente

atra¥′eS da interpreta9aO e¥′Oluti、′a, Ou Seja, que naO Se reSt「il函a mera dic95o expressa da lei,

bem como, COnCretizadora dos direitos fundamen血s do ser humano・

Logo, PerCebe-Se qlle a interp「eta確O P「OPOSta nわult「apassa os "mites que a a向dade

judicial deve respeitar.

Cumpre sahentar que∴Se a ati高dadc interpretativa do magist「ado for pautada num

metodo racional, POnderador e argumentativo, naS bali乙as dos p「incipios constitucionais,

configura-Se na Ye「dade como mecanismo de coutrole de constitucionalidade.

Quanto a no碑O de ce「〔eZa do direito, a argumenta碑O emP「eendida no caso em ex2皿e

limita a discriciona「iedade do magist「ado. As lacunas existentes por conta da insuficiencia do

positivismo tenderiam aIbitra「iedade se nfo fosse a dita necessidade de motiva確O.

Com a 「efomula車O do conceito classico montesquiano de separa尊O de poderes,

Verifroa-Se a interpreta車O ativa nao apenas do magistrado, maS de todos os operadores do

di「eito, S匂a o油nistc5rio P的lico ao emitir seu parecer, SC担o ad、′Ogado em seu pleito, en市m,

PaしItados na busca de corre申o e transfoma確O, em Verdadeiro sistema de c/7eCk a/7d b(《/伽Ce∫,

POr isso a lmPOrtanCia de todos os 6rg盃os para a defesa da ef前va inclusao llO merCado de

trabalho das pessoas portado「as de deficiencia.

Consoante observado, O Sislema normativo, agO「a integ「ado n5o apellas POr regras, maS

tambem por p「incfpios qし1e S訃o contomados apenas diante do caso concreto, em tOtal varla雪aO,

assim como 6 a pr6pria sociedade, Sendo impossivel a pre¥′is5o de todas as situa印es pela

nomajuridica estanque. Da主a PreCipua fun亨fo ii「legratil′a do Podel- Judicia高o.

Portanto, que O Poder Judici描o nfo se quede an[e as cr誼cas de ‘`ati¥’干smo judicial’’,

quando, Pa「a O fiel exercicio de sua fun尊O, n豹pl.CCisa agua「dar que os demais pode「es editem

nomas eventualmente ampliando a acep申O de de市cienc-a Para faze「 com que, ante a an各]三se

de cada caso concreto, Seja o Direito ap陸ado em tuteia daqueIes que efetivamellte dele
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Abst鵬ct

Based on the constitutional dictates, the present study aims to analyze the accessibi=ty of

people with disab冊es in the labo「 market膏cusing on public policies designed to enforce the

right to work in such a minority group.萱n this purpose’a eXamination wi11 be made around the

concept ofdisab輔y, through a literature and a IegISlation regulating review in order to achieve

a critical view about the subject. The methodoiogical procedure is the hypothetical-deductive

(SCientifro). The method of app「oach is hemeneuticaI言n pardcular the Constitutional

Hemeneutics, With emphasIS On the interpretation methods of higher e鯖ecti‘′eneSS Of

constitutional standards, ldentity and practice agreement, Where lt W=i carry Out an analysis of

axioiogical noms and acts・ Suggesting'∴ fter, a neCeSSary’「egulatory and executive

mod揃catlOnS tO enSure nOt Only peopie with disab=ities but also a旧hose who. somchow, have

=mitations, PreVenting the free and wide access to the Iabor marke=n this study has also

proven an abusive quota system, for that 「cason, lt is p「oposed to expIore the ways in which it

might be possible to overcome such inmediate practicaI problems.

Keywords: Disab=ity; Affimative actio=; Constitutional achievement: Social Justice;

Material equality
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