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RESUMO 

As relacoes juridicas constantemente sofrem um processo de evolucao. No campo da 
responsabilidade civil sobreleva-se de importancia a seara do dano moral. A Justica Laboral, 
tambem vem passando por profundas mudan9as nos ultimos anos, principalmente apos a 
promulga9ao da Emenda Constitucional n°. 45. Nessas mudan9as insere-se a problematica do 
dano moral decorrente da rela9ao entre empregado e empregador. Ja tendo sido, de certa 
forma, pacificado o entendimento de que a Justi9a do Trabalho e competente para julgar as 
a9oes de dano moral que decorram da rela9ao de trabalho, questionou-se a respeito de qual 
seria o prazo prescricional aplicado para tais a9oes, ja que o prazo trabalhista do art. 7°, e 
diverso dos prazos de prescri9ao do Codigo Civil, arts. 205 e 206, § 3°, V. Para tanto utilizou-
se preponderantemente de pesquisa bibliografica, consubstanciada em artigos doutrinarios e 
repertorios jurisprudenciais sobre o tema, estabelecendo atraves dos metodos exegetico e 
dedutivo, interpreta9oes e argumenta9oes que permitam uma conclusao posterior sobre qual 
prazo prescricional tera aplicabilidade. A partir desses referenciais fez-se um estudo sobre o 
instituto da prescri9ao, enxergando-o como meio apto a permitir seguran9a nas redoes 
juridicas, detalhando esse prazo sob a otica do direito civil e do trabalhista, num segundo 
momento esbo90u-se um panorama geral da nova competencia trabalhista apos a Emenda 
Constitucional n°. 45, enfatizando o dano moral nesse contexto, percebendo sua evolu9ao no 
ordenamento patrio, e a sua incidencia nas redoes laborais, por fim, apresentou-se 
argumenta9oes das mais variadas, tanto doutrinarias, como jurisprudenciais que divergem 
sobre a aplicabilidade do prazo prescricional, quando se esta diante de um dano moral no 
campo trabalhista investigando qual lapso temporal atribuiria um valor mais eficaz a respeito 
de repara9§o naquele ramo juridico. Ao final, conclui-se que o prazo prescricional para o 
exercicio de uma pretensao nao se fixa levando em conta a competencia do juizo para 
conhecer do pedido respective De outro lado, embora o dano moral trabalhista encontre 
matizes especificas no Direito do Trabalho, a indeniza9ao propriamente dita resulta de normas 
de Direito Civil, ostentando, portanto, natureza de credito nao-trabalhista. O prazo de 
prescri9ao do direito de a9&o de repara9&o por dano moral e material trabalhista e o previsto 
no Codigo Civil. 

Palavras-chave: Prescri9ao - Dano moral - Seara trabalhista. 



ABSTRACT 

The legal relationships constant suffer a process from evolution. In the field of the civil 
liability it raises of importance world of the pain and suffering. Labor Justice, also comes 
passing for deep changes in recent years, mainly after the promulgation of the Constitutional 
Emendation n°. 45. In these changes one inserts problematic it of the decurrent pain and 
suffering of the relation between used and employer. Already having been, of certain form, 
pacified the agreement of that the Justice of the Work is competent to judge the moral suit for 
damages that they elapse of the work relation, was questioned regarding which would be the 
applied limitation for such actions, since the working stated period of art. 7°, is diverse of the 
periods of limitation of the Civil Code, arts. 205 and 206, § 3°, V. For in such a way it was 
used preponderantly of bibliographical research, confirmed in doctrinal articles and agreement 
of the courts repertoires on the subject, establishing through the methods exegetic and 
deductive, interpretations and arguments that allow a later conclusion on which limitation will 
have applicability. From these parameters a study became on the institute of the lapsing, 
perceiving it as half apt to allow security in the legal relationships, detailing this stated period 
under the optics of the civil law and the member of labor party, in as moment after sketched a 
general landscape of the new working ability the Constitutional Emendation n°. 45, 
emphasizing the pain and suffering in this context, perceiving its evolution in the native order, 
and its incidence in the labor relations, finally, presented the most varied arguments of, in 
such a way doctrinal, as agreement of the courts that they oppose on the applicability of the 
limitation, when it is ahead of a pain and suffering in the working field investigating which 
secular lapse would attribute a more efficient value regarding repairing in that legal branch. 
To the end, one concludes that the limitation for the exercise of a pretension is not fixed 
taking in account the ability of the judgment to know of the respective order. Of another side, 
even so the working pain and suffering finds specific shades in the Right of the Work, the 
indemnity properly said results of norms of Civil law, exhibiting, therefore, nature of credit 
not-member of labor party. The period of limitation of the right of action for liability for pain 
and suffering and material member of labor party is the foreseen one in the Civil Code. 

Word-key: Lapsing - Pain and suffering - Working world. 
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INTRODUQAO 

O presente trabalho tern por escopo explicitar de maneira concisa, posto que o tema e 

de alto relevo e abrangencia, a tematica da prescricao do dano moral na seara trabalhista, dada 

a sua complexidade e diversificacao de posicionamentos doutrinarios e jurisprudenciais. 

O ambito da Justica do Trabalho tern como pedra de toque a celeridade processual e 

a pronta efetividade de suas decisoes, dada a preocupacao manifesta que ela ostenta de 

imprimir e transmitir sempre uma visao garantista e nao meramente idilica do processo 

trabalhista. 

Considerando que o Direito deve ser entendido como uma unidade, respeitando-se, 

evidentemente, a aplicacao que possa ter cada instituto em razao da relacao juridica a que se 

destina, e de garantia fundamental o respeito a dignidade humana, garantida desde a 

Constituicao Federal. 

Trata essa monografia da prescricao a ser utilizada ao dano moral quando o assunto 

diz respeito a relacao de trabalho entre empregado e empregador. Com a pacificacao da 

competencia trabalhista para julgar litigios de natureza moral na seara trabalhista, advinda 

com a promulgacao da Emenda Constitucional n°. 45, resta outro tema polemico e de igual 

valor, qual seja a prescricao a ser adotada nestes casos. 

Tendo uma maior preocupacao no ambito trabalhista, para que se veja respeitado 

equitativamente a busca de direitos personalissimos atraves de acao judiciaria propria, 

baseado na persecucao a reparacao de danos morais, aliada a prescricao que circunda o direito 

de acao ao lesado. 

Far-se-a uma analise do estudo da prescricao civil a trabalhista, cumpre destacar a 

importancia e indispensabilidade do instituto para seguranca social e para as relacoes juridicas 

entre os homens. Passando desde a inercia do seu titular antes do ingresso da acao que 

configura a perda do direito de acao, ate a inercia do titular apos ser dada entrada a acao na 

justica, que culmina com a prescricao intercorrente e extincao da acao ex oficio, por 

conseguinte. 

E de bom alvitre o seguimento que trata da relacao de trabalho que envolve 

empregado e empregador, onde muitas das vezes ha ocorrencia de energicos danos a moral 

advindos desta relacao, necessitando uma sistematizacao que venha a ensejar uma 

reparabilidade civil equivalente ao dano sofrido pelo empregado ou empregador, como 

veremos no capitulo 2 na parte de reparabilidade do dano moral, com uma sancao punitiva 
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para que haja uma diminuicao de casos que venham a denegrir e macular a honra dos 

envolvidos na relacao de trabalho. 

O dano moral pode ser identificado como um fenomeno capaz de atormentar e 

depreciar as relacoes humanas no ambiente de trabalho. As vitimas, normalmente, sao aqueles 

trabalhadores alvos de inveja e cobica ou mesmo os mais sensiveis e vulneraveis, que se veem 

envolvidos em todo um processo degenerativo e aniquilador no meio ambiente laborativo 

saudavel. Ja o agressor, por vezes, age na surdina, de forma discreta, sendo imperceptivel suas 

praticas abusivas, apesar de existirem casos em que o dano moral e absolutamente visivel, ja 

que o agressor faz questao que a vitima seja alvo de chacota. 

O metodo de abordagem desta pesquisa sera o dedutivo. A pesquisa partira de uma 

premissa geral para uma especifica, iniciando com um breve relato da prescritibilidade civil e 

trabalhista do direito e a competencia para julga-lo, e seus conceitos inerentes a 

responsabilidade civil do empregado/empregador que pratica o dano moral na relacao de 

emprego, bem como ao final a problematica surgida quanto a prescricao que deva ser utilizada 

na Justica do Trabalho. 

O criterio adotado trata o direito como um fenomeno cultural, um processo que se 

desenvolve no espaco e no tempo, estando em constante mutacao em conseqiiencia de fatores 

exogenos e endogenos. Considerando o direito como objeto e conteudo da cultura, tendo total 

notoriedade quando o direito do trabalho passou a proteger e se preocupar tambem com a 

saude e o aspecto psiquico-emocional do trabalhador. 

Ter-se-a tambem uma pesquisa bibliografica, no que se refere a classificacao quanto 

aos procedimentos tecnicos utilizados, ja que se trata do levantamento de parte da bibliografia 

publicada e que tenha relacao com o tema em estudo. Sua finalidade e colocar o pesquisador 

em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto. 

Serao utilizadas obras analiticas para uma melhor compreensao do tema abordado, 

uma vez que se preparou a presente monografia utilizando como fonte livros, artigos 

doutrinarios e artigos veiculados na internet, com a opiniao de renomados juristas e 

especialistas no assunto, bem como na jurisprudencia patria, caracterizando uma tecnica de 

pesquisa a ser seguida por documentacao indireta. 

Desta forma, imbui-se ao maximo para desvendar os aspectos juridicos que norteiam 

a pratica da prescricao do dano moral na relacao de emprego tendo como objetivo atribuir 

uma visao mais ampla, buscando aborda-lo nas questoes que mais possam interessar ao 

operador do Direito, o qual necessitara conhecer o fenomeno e seus reflexos dentro da relacao 
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de emprego, para poder proferir um julgamento baseado na justica e atribuir um valor eficaz a 

respeito de reparacao. 

A expectativa a respeito e que o presente ensaio se preste a incentivar e a possibilitar, 

de vez, a solucao de tao relevante materia. Assim, e que a pesquisa sistematizou-se da forma 

seguinte: no capitulo 1 tratar-se-a do tema da prescricao no que tange as relacSes juridicas, 

passando pela prescricao civil e a prescricao trabalhista, ambos institutos necessarios para a 

obtencao de seguranca juridica, visando com a consecucao de direitos inerentes ao individuo 

lesado. 

O capitulo segundo ira abordar a competencia da justica laboral para julgar os 

dissidios advindos da relacao de trabalho entre empregado e empregador no ambito do dano 

moral, enfocando a nova emenda constitucional n°. 45. A seguir o enfoque e dado ao dano 

moral propriamente dito nas relacSes de trabalho em que envolvem empregador e obreiro, 

bem como situacSes especiais como assedio sexual, atestado de esterilizacao, acidente de 

trabalho e publicacao do nome do empregado em jornais ou outro orgao de imprensa, por 

abandono de emprego. 

Como suporte aos argumentos desenvolvidos, considerou-se, basicamente, a vertente 

metodologica. Desta forma, a presente pesquisa nao poderia deixar de ter outro tipo de 

abordagem, estando voltada para o lado social e tendo sua base estrutural no estudo de 

diversos especialistas. 

O cerne deste trabalho monografico se dara com o terceiro capitulo que tratara da 

problematica do prazo prescricional a ser utilizado nas questoes que versem sobre as questoes 

do dano moral nas relacoes de trabalho, investigando as correntes que pugnam pela aplicacao 

do prazo civil, e as que defendem a adequabilidade do prazo trabalhista. 



CAPITULO 1. PRESCRICAO 

1.1 Prescricao 

L S 

O presente trabalho esta calcado nas disposicoes vigentes do Codigo Civil de 2002, 

tendo em vista a Lei n°. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, que instituiu o novo Codigo Civil. 

Assim sendo, observar-se-a que o exame da materia aqui constante foi realizado a luz do 

diploma legislative em vigor. 

O tempo de forma cronologica incide como uma maneira consubstancial para a 

estabilidade das relacoes juridicas. As leis que normatizam e regem a sociedade moderna e 

detentora de grande preocupacao com a seguridade da paz social que o direito deve 

proporcionar aos seus cidadaos. 

No instituto da prescricao vemos com maior clareza dos fatos, a existencia de um 

manto juridico sobre as relacoes que envolvem interesses conflituosos, tendente a harmonizar 

e dar maior serenidade ao ambito dos direitos que cada um possui. 

Tem-se que o instituto da prescricao vigorava, a principio, a nocao de perpetuidade 

das acoes, nao podendo o titular do direito softer limitacao pela sua inercia. Surgiu ai, entao, a 

necessidade de delimitar-se o tempo dentro do qual as acoes poderiam ser propostas, criando-

se distincao entre acoes perpetuas e temporarias. 

E sabido, ainda, que a prescricao e instituto de ordem e interesse publico, sendo uma 

medida de politica juridica ditada no interesse da harmonia social e seguranca juridica. 

1.1.1 Prescricao Civil 

Dentre as diversas vertentes existentes no ordenamento juridico, o enfoque aqui sera 

dado a prescricao civil, encarregado de regular as relacoes juridicas entre particulares, 

correspondente a uma tecnica de resolucao de conflitos tendente a pacificacao social. 

A prescricao e a forma de extincao de um direito a ser pleiteado dentro de certo lapso 

temporal por meio de ingresso no campo juridico. Sendo reconhecida apos o ajuizamento da 

acao, a prescricao nao afeta o direito de acao, mas a exigibilidade deste direito. Quando o 
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fator tempo impede o ajuizamento da respectiva acao para operationalizar um direito ou 

interesse, na esfera do Poder Judiciario, tem-se a prescricao externa, ou judiciaria, que e 

valida para obstar a revisao de qualquer ato juridico em qualquer sede, inclusive a dos atos 

administrativos pelo Judiciario ou ate pela propria Administracao. 

O titulo IV do Codigo Civil trata exclusivamente da prescricao e decadencia, onde 

traz todo o enfoque juridico e normativo a reger as regras de prescricao civil atinentes a cada 

caso. 

O art. 189 do Codigo Civil dispoe sobre a prescricao nos seguintes termos: "Violado 

o direito, nasce para o titular a pretensao, a qual se extingue, pela prescricao, nos prazos a que 

se referem os arts. 205 e 206". 

A pretensao e a forma de exigir que um direito que foi violado por outrem se torne 

exeqiiivel, e meio para fim, nascendo assim pretensao a reparacao de um dano causado pelo 

individuo lesivo. No momento em que um direito subjetivo a uma prestacao se torna exigivel, 

nasce para o seu titular a pretensao de direito material. O exigir, que e conteudo da pretensao, 

nao pode prescindir do agir voluntario do obrigado, ao passo que a acao de direito material e 

um agir do titular do direito para a sua realizacao, independentemente da vontade ou do 

comportamento do obrigado, portanto tem-se que a acao e contingente e logicamente 

sucessiva a pretensao: somente quando a pretensao nao e satisfeita, por culpa do obrigado, e 

que surge a acao de direito material. Sendo assim, a prescricao nao atinge, de regra, somente a 

acao; atinge a pretensao, cobrindo a eficacia da pretensao e, pois, do direito, quer quanto a 

acao, quer quanto ao exercicio do direito de cobranca direta, ou outra manifestacao 

pretensional. 

O que ocorre na imensa maioria dos casos e que a pretensao, vincada na ideia de 

exercitabilidade da acao de direito material, e a violacao do direito surge quase ao mesmo 

tempo, quase que simultaneamente, motivo pelo qual, poucos sao os que percebem a distincao 

entre a acao de direito material e a acao de direito processual. 

Traduz-se essa tematica da prescricao como sendo o perecimento da acao ajuizavel, 

por inercia do seu titular, com vistas a defesa de um direito, pois atinge diretamente a acao e 

por tabela a pretensao, criando obstaculo ao seu exercicio. 

Ensina, assim, segundo Saad (1998, p. 116), "os dois requisitos da prescricao: inercia 

do titular e decurso do tempo". 

Segundo Almeida (1999, p. 17-18) "o direito que se adquire pelo decurso do prazo 

que permitia a acao nao proposta pode referir-se a desobrigacao de fazer um pagamento ou de 

reconhecer uma condicao do contrato de trabalho". 
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Apos conceituar o instituto e destacar que a prescricao tern a funcao de garantir 

estabilidade ao negocio juridico eqiiidistante do interesse privado e publico que, num dado 

momento, podem tornar-se antagonico dentro dele, Jose Augusto Rodrigues Pinto (2006, p. 6-

7) explica que: 

O antagonismo sempre comeca a mostrar-se na agressao a um direito material, 
perturbando seu titular. A primeira reacao legal, diante dela, e produzir, por tempo 
determinado, um efeito paralisante sobre todas as demais possiveis relacoes ou 
negocios juridicos subjacentes ou sujeitos a influencia do direito agredido. Nesse 
primeiro momento, portanto, a prescricao privilegia o interesse individual diante do 
social, fazendo com que todos aguardem durante o tempo dado ao titular do direito 
agredido para agir, no sentido de preserva-lo ou recompo-lo. A segunda reacao legal, 
exatamente oposta, e inverter o privilegio individual concedido ao titular do direito 
violado, passando-o para o interesse social, sob a forma de desamparo defensiva ao 
direito individual violado. 

O tema da prescricao, ou seja, perda da possibilidade de pleitear determinado direito 

pela inercia do titular, sofreu profunda mudanca com a edicao da Lei n°. 11.280/2006, que 

alterou o art. 219, § 5° do Codigo de Processo Civil, instituindo que "o juiz pronunciara, de 

oficio a prescricao". 

Por isso, a alteracao trazida pela lei refere-se ao fato do juiz poder verificar, 

independentemente da manifestacao das partes, se ocorreu prescricao. 

rf~~ Dessa forma, a rapidez da prestacao jurisdicional, deveria ser conjugada com a 

reducao maxima de esforcos para se chegar ao deslinde de determinada demanda. 

Essa alteracao teve como principios norteadores, a economia processual e a 

celeridade, que tern por objetivo a rapida resolucao dos conflitos que chegam a apreciacao do 

poder judiciario. 

1.1.2 Prescricao civil e a seguranca juridica 

A prescricao funda-se na ideia de perda do direito de acao, por meio da inercia do 

titular do direito, que estava focada na necessidade de serem afastadas as incertezas quanto as 

relacoes juridicas, buscando a pacificacao social, com o fim das duvidas juridicas apos o 

transcurso de determinado lapso de tempo. 
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No direito civil, o objetivo e neutralizar os conflitos de interesses surgidos entre 

particulars. Nesse contexto, muitas vezes o tempo e considerado como um aliado, no sentido 

de que seu decurso influencia a aquisicao e a extincao de direitos, no sentido de manter 

situacoes ja consolidadas, muito embora importem no convalescimento de uma violacao ao 

direito subjetivo do particular. Dito de outra forma, o direito tern um prazo a ser exercitavel, 

nao podendo ser eterno, sujeitando-se, pois, a prescricao ou a decadencia. E no intuito de 

preservar a paz social, a tranqiiilidade da ordem juridica, a estabilidade das relacoes sociais 

que deve-se buscar o fundamento do instituto da prescricao. 

Fincado na solidez constitucional, entre os direitos fundamentals elencados no art. 5° 

da CRFB/88, ha o direito a seguranca juridica, colocada em um patamar mais alto do que o 

principio da justica. 

Logo, o instituto da prescricao traz essa seguranca juridica quando trata o efeito do 

decurso de tempo, cujo prazo e fixado em lei, aliado ao desinteresse ou inercia do titular do 

direito nas relacoes juridicas, sendo instituto criado pelo direito para servir de instrumento a 

consecucao do objetivo maior: a resolucao de conflitos, com a consequente pacificacao social, 

pois nao se pode deixar um individuo temeroso que a qualquer momento venha a ser 

demandado por um fato que ocorreu ha muito tempo. 

A prescricao tern o condao de aplicabilidade favoravel somente em beneficio de 

quern aproveita (art. 193 do CC) e nao por terceiros, visto que a prescricao deve ser argiiida 

pela parte. O Ministerio Publico nao tern legitimidade para argiiir a prescricao em favor de 

entidade de direito publico, quando atua como fiscal da lei, pois nao e parte (Orientacao 

Jurisprudential n°. 130 da SBDI-1 do TST). 

1.1.3 Prescricao sob a egide do art. 205 e 206 do Codigo Civil /2002 

O art. 205 que corresponde no Codigo antigo ao art. 177 e 179, trouxe relevante 

mudanca quanto ao prazo prescricional que antes era de vinte anos e passou a ser de dez anos 

quando a lei nao lhe haja fixado prazo menor. 

Ja o art. 206, correspondente ao antigo art. 178, traz em seu inciso V que prescreve 

em tres anos a pretensao de reparacao civil. 

Uma situacao paradoxal que pode envolver o tema: no Codigo Civil de 1916, a acao 

de reparacao de danos estava subordinada ao prazo ordinario de prescricao de vinte anos (art. 
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177) e atualmente esta subordinada ao prazo especial de tres anos (art. 206, § 3°, V). 

Imaginando-se a ocorrencia do fato gerador em 11.01.1992, passaram-se onze anos ate a 

entrada em vigor do Novo Codigo Civil (11.01.2003), de modo que, ultrapassado mais da 

metade do prazo, aplica-se a regra do CC16, art. 177. Assim sendo, na situacao imaginada, a 

prescricao da pretensao de reparacao civil cujo fato gerador aconteceu em 1992 acontecera 

apenas em 2012; ao contrario, se o fato gerador da pretensao tivesse ocorrido em 2003 (apos a 

entrada em vigor do NCC), a prescricao aconteceria ja em 2006. 

Acerca da questao acima ventilada, deve-se ponderar que a aplicacao da regra do art. 

2028 deve ser feita de forma coerente, sem jamais misturar prazos de prescricao ordinaria 

com prazos de prescricao especial. 

Com efeito, tanto o CC16 quanto o NCC tern prazos de prescricao ordinaria e 

especial. Os prazos de prescricao ordinaria sao aqueles previstos no CC16, art. 177 (vinte ou 

dez anos), e no NCC, art. 205 (dez anos). Os prazos de prescricao especial sao aqueles 

contemplados com previsao especifica pela lei, como os prazos do CC16, art. 178 e do NCC, 

art. 206. 

Isto posto, deve-se assumir sem reservas que a aplicacao da regra de direito 

intertemporal do art. 2028 nao pode misturar um prazo de prescricao ordinaria do CC16 com 

um prazo de prescricao especial do NCC. Do contrario, absurdos como o antes citados podem 

realmente ocorrer. 

No exemplo de que esta se tratando - o da reparacao civil - a respectiva pretensao 

era ditada por um prazo de prescricao ordinaria no CC16 (art. 177 - vinte anos). Atualmente, 

contudo, a mesma situacao e regulada por um prazo de prescricao especial (art. 206, § 3°, V -

tres anos). 

Tais parametros nao podem se misturar. E dizer, portanto, que para a aplicacao do 

art. 2028 do NCC deve ser comparados dois prazos de prescricao ordinaria ou dois prazos de 

prescricao especial, mas nunca um prazo de prescricao ordinaria com um prazo de prescricao 

especial, e vice-versa. 

Por isso, no caso da reparacao civil, nao se pode comparar o prazo de prescricao 

ordinaria de vinte anos do CC16 com o prazo de prescricao especial de tres anos do NCC, 

porque lhe falta um correspondente adequado. Entao, se a regra era de prescricao ordinaria no 

CC16, assim deve ser considerado o prazo no NCC para fins de aplicacao do art. 2028. Em 

outras palavras, para a aplicacao da regra do art. 2028, leva-se em conta o prazo de vinte anos 

(CC16) e o prazo de dez anos, que e o parametro de prescricao ordinaria do novo diploma 

(art. 205). 
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Posta assim a questao, nao merece qualquer censura o brilhante voto proferido pelo 

ilustre Desembargador OSNI DE SOUZA: 

[...] ao mencionar expressamente os prazos da lei anterior, ou seja, os prazos 
prescricionais previstos no Codigo Civil de 1916, o dispositivo nao distinguiu as 
hipoteses de prescricao ordinaria (art. 177) e as especiais, previstas no art. 178 
daquele diploma legal. 
[...] 
Entretanto, se a hipotese se enquadrava como sendo de prescricao ordinaria, assim 
deve ser considerada em face do novo Codigo Civil, para os fins visados pelo art. 
2.028. De outro modo, se de prescricao especial se tratava, a regra de transicao 
devera levar em conta o prazo prescricional da lei anterior, em confronto com o da 
lei nova. 
[ • • • ] 

Em suma, o prazo de prescricao especial (art. 206, § 3°, inciso V) , por nao ter 
correspondencia no antigo Codigo, deve ser aplicado exclusivamente para os fatos 
ocorridos apos a entrada em vigor da lei nova. (TJSP, 9 a Cam. Dir. Priv., A I 
381.776-4/5-00, rel. Des. JO AO CARLOS GARCIA, j . 19.4.2005, declaracao de 
voto vencedor do Des. OSNI DE SOUZA). 

Contudo, pode-se sintetizar duas constatacoes principals: 

1) A data da entrada em vigor do NCC, e nao a do respectivo fato 
gerador, e que deve ser tomada como termo inicial de contagem toda 
vez que a regra do art. 2028 indicar que o prazo prescricional se regula 
pela nova lei; 

2) Na aplicacao da regra de direito intertemporal entre prazos 
prescricionais, nao se deve misturar aqueles ditos ordinarios com 
aqueles denominados especiais. 

1.2 Prescricao no Ambito Trabalhista 

Fixando pilares sob o objeto de estudo em foco, na area jurisprudential e doutrinaria 

sao conflitantes as decisSes envolvendo mormente a prescricao no ambito trabalhista, a qual 

rogada de calorosos debates traz enfoques bastante interessantes e de grande valor como 

prisma evidential e contemporaneo aos acontecimentos da sociedade moderna, que necessita 

de avancos ao passo de sua atualizacao. 
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> 
Com a alteracao trazida pela Emenda Constitucional n°. 45 que trata da ampliacao da 

competencia da Justica do Trabalho, pacificada essa questao, surge nova discussao, 

igualmente candente e de magna importancia pelo seu alcance social, abrangendo agora 

aspera diatribe em torno da prescricao que seria aplicavel ao caso concreto quando os juizos 

trabalhistas sao chamados a dirimir conflitos de tal jaez. 

Em decisao do Tribunal Superior do Trabalho, da Secao de Dissidios Individuals I , 

da lavra do Ministro Lelio Bentes Correa, divulgada no Suplemento Trabalhista de 

Jurisprudencia LTr n°. 13, de marco de 2004, ja demonstrava a preocupacao com a seara da 

prescricao, reacendendo a discussao sobre o dano moral na relacao de emprego, desta vez, nao 

mais sobre a competencia da Justica do Trabalho para apreciar e julgar a materia, mas quanto 

ao prazo prescricional do dano moral trabalhista. 

A mesma ideia de inercia da prescricao civil se aplica a prescricao trabalhista, ja que 

tambem e instituto que tern por fim a seguranca juridica de litigios, assim, tambem, o decurso 

temporal tera influencia nas relacSes juridicas entre os homens, quer no sentido de permitir 

que adquiram direitos, como ocorre na prescricao aquisitiva, quer no sentido de marcar a 

perda de direitos, como se da na prescricao extintiva. 

Neste diapasao, chama-se prescricao a aquisicao ou perda de um direito em razao do 

decurso do tempo. Todavia, o direito que se perde e o de exercer a acao, entendida esta como 

direito subjetivo publico processual e constitucional de invocar a tutela estatal. Desta forma, 

observe-se que o instituto da prescricao atinge um direito processual e nao material, de sorte 

que este ultimo apenas obliquamente podera sofrer as conseqiiencias da perda, mas nao 

diretamente. 

O prazo prescricional trabalhista trazido com a redacao dada pela Emenda 

Constitucional n°. 28/00 ao artigo 7°, XXIX, da Constituicao Federal, visou equiparar os 

direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, com relacao ao prazo prescricional para acao, 

quanto aos creditos resultantes das relacSes de trabalho, veja-se: 

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

XXIX - acao, quanto aos creditos trabalhistas resultantes das relacoes de trabalho, 
com prazo prescricional de cinco anos para trabalhadores urbanos e rurais, ate o 
limite de dois anos apos a extincao do contrato de trabalho. 
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Assim, resta patente que a referida Emenda Constitucional unificou o prazo 

prescricional relativo aos trabalhadores urbanos e rurais, pondo fim a imprescritibilidade que 

beneficiava esses ultimos durante a vigencia do contrato. 

Quanto aos trabalhadores rurais em decorrencia dessa nova legislacao, e 

considerando-se a imprescritibilidade ate entao vigente nos contratos em curso, os creditos 

exigiveis ate o advento da Emenda Constitucional n°. 28/2000 passaram a ser regidos pela 

nova disposicao constitucional. 

Essa mudanca gerou muitas controversias sobre a aplicacao do "novo" prazo 

prescricional aos trabalhadores rurais. Discutia-se na doutrina e na jurisprudencia se os efeitos 

da nova regra constitucional eram retroativos ou apenas imediatos. 

Considerando a inexistencia de previsao expressa na Emenda Constitucional n°. 

28/00 quanto a sua aplicacao retroativa aos referidos trabalhadores rurais, ha de prevalecer o 

principio segundo o qual a prescricao aplicavel e aquela vigente a epoca da propositura da 

acao. Assim, tem-se que a nova regra constitucional nao teve aplicacao retroativa; contudo, 

incidiu sobre os contratos entao em curso. 

Quanto aos trabalhadores urbanos nada foi alterado em seu prazo prescricional. Na 

interpretacao de Siissekind (1999): 

A expressao 'creditos resultantes das relagoes de trabalho' foi inserida no texto com 
sua significacao mais generica. Correspondente aos direitos do sujeito ativo das 
obrigacoes (o trabalhador), contra o qual corre a prescricao: direito a prestacao de 
dar, de fazer ou de nao fazer, que devem ser satisfeitas pelo sujeito passivo da 
obrigacao (o empregador ou o tomador de servi?os), em favor de quern flui a 
prescrigao. 

Ante a clareza do texto pode-se afirmar que o trabalhador, seja urbano ou rural, 

podera atraves de medida judicial propria, pleitear os creditos trabalhistas que possua. Estes 

lhe serao devidos de forma retroativa, pelos cinco anos anteriores a data da propositura da 

reclamatoria trabalhista, sendo certo, ainda, que o seu ajuizamento tambem tern o prazo 

prescricional de dois anos, contados da data da extincao do seu contrato de trabalho. 

Observe-se, ainda, que o artigo 7o da Constituicao Federal cuida de regulamentar 

direitos dos trabalhadores, o que inclui nesta categoria todos aqueles que sejam sujeitos de 

relacoes cujo objeto seja trabalho protegido pela Consolidacao das Leis do Trabalho e 
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institutes amis. Assim, estao subordinados aquelas normas, entre outros, o empregado, o 

empregado domestico e trabalhador avulso. O fato de nao ter o legislador no paragrafo unico 

do artigo 7o da Constitui9ao Federal se referido aos domesticos, o inciso XXIX nao faz com 

que tal instituto se exima desta categoria, pois, as disposi9oes do artigo 11 da Consolida9ao 

das Leis do Trabalho aplicam-se, subsidiariamente, a Lei n°. 5.859/72. Neste mesmo sentido, 

e o entendimento majoritario da jurisprudencia e da doutrina. 

Tem-se, portanto, que a prescri9ao trabalhista nao reclamara a provoca9ao do 

interessado para ser aplicada. Cumprira ao juiz analisar a ocorrencia ou nao da prescri9ao para 

que o processo possa nascer e se desenvolver validamente. Portanto, a prescri9ao da a9ao 

trabalhista passa a ser considerada um pressuposto processual objetivo externo, ou seja, 

constatando-se a ocorrencia de prescri9ao, devera o juiz extinguir o processo em razao de um 

impedimento de ordem externa para seu nascimento e prosseguimento. 

E de bom alvitre o tocante de que o processo executorio e autonomo, tern principios 

proprios e regulamenta9ao independente do processo de conhecimento. O fato de no processo 

laboral a execu9ao trabalhista ser instaurada de oficio nao lhe retira a autonomia, ao contrario 

apenas garante a efetividade da presta9ao jurisdicional, a semelhan9a do que ocorre nos 

Juizados Especiais, cumprindo aquilo que se busca hodiernamente em todas as legisla9oes e 

Estados: a garantia do acesso a justi9a e o cumprimento do devido processo legal. 

Assim, a Constitui9ao Federal se refere a prescri9ao da a9ao, que se aplicara tanto as 

de conhecimento, executivas e cautelares. Assim, prescrevera a execu9ao no mesmo prazo 

previsto para a prescri9ao da a9ao, entendimento este ja pacificado pela Sumula 150 do 

Egregio Supremo Tribunal Federal. 

A prescri9ao e inquestionavelmente materia de direito e, como tal, devera ser 

reconhecida pelo Juiz mesmo nas situa9oes de revelia, pois a ausencia de contesta9ao faz 

presumir verdadeiros os fatos afirmados pelo autor na inicial (art. 319 Codigo de Processo 

Civil e 844 da Consolida9ao das Leis do Trabalho). 

As demais disposi9oes quanto ao instituto da prescri9ao prevalecem. Assim, nao sera 

possivel a renuncia antecipada da incidencia do instituto (art. 191 do Codigo Civil e 

seguintes); as partes nao poderao negociar prazo prescricional, posto que este e de ordem 

publica e somente ao Estado cabe a regulamenta9ao quanto o prazo para o exercicio do direito 

de a9ao, apenas o Estado pode dizer quanto tempo a parte tera para provocar o Judiciario a 

partir do momento que se verificar a viola9ao ou amea9a a um direito; se a prescri9ao iniciou 

contra uma pessoa continuara a correr contra o seu sucessor (art. 196 do Codigo Civil). 
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1.2.1 Prescricao Intercorrente no Processo Trabalhista 

A prescricao intercorrente e especie prescricional que tern o dies a quo de sua 

contagem apos a citacao, sendo ocasionada pela paralisacao do processo. 

Na prescri9ao intercorrente, o curso do prazo prescricional, antes interrompido pelo 

ajuizamento da a9§o trabalhista, recome9a por inteiro, ou seja, o decurso de parte do prazo 

prescricional anterior nao deve ser considerado. 

Outrossim, o novo curso devera ter o mesmo prazo que o anterior, interrompido. 

Dessa forma, a luz do artigo 7°, XXIX, da Constitui9ao Federal e do inciso II do artigo 11 da 

CLT, o prazo da prescri9ao intercorrente trabalhista e de 2 (dois) anos, quando ja findo o 

contrato de trabalho, ou de 5 (cinco) anos, quando ainda houver rela9ao laboral. 

Essa especie prescricional tern, ainda, os mesmos requisitos e a mesma 

fundamenta9ao da prescri9ao comum, diferindo desta apenas porque a intercorrente se 

consuma durante um processo e a comum tern sua consuma9ao antes do ingresso da a9ao. 

Sobre o tema, o STJ dispos: "Ocorre a prescri9ao, uma vez paralisado o processo, 

pelo prazo previsto em lei, aguardando providencia do credor. (STJ. 3a Turma. Recurso 

Especial n°. 149932 - SP. Relator Ministro Eduardo Ribeiro. Publ. no DJ de 09 dez. 1997, p. 

704)". 

Contudo, a paralisa9ao nao pode ser confundida com a suspensao processual. A 

suspensao processual consiste em situa9ao juridica provisoria, durante a qual o processo nao 

deixa de existir, mas sofre uma estagna9ao em seu curso, de forma a nao permitir que nenhum 

ato processual novo seja praticado enquanto dure a referida crise. A suspensao ocorrera 

sempre que percebida alguma das hipoteses dos artigos 265 ou 791 do CPC. 

Por conseguinte, considerando os efeitos da suspensao processual, decerto nao 

devera fluir prazo de prescri9ao intercorrente durante a suspensao processual. 

Na seara trabalhista, ha severo embate doutrinario-jurisprudencial acerca da 

possibilidade da ocorrencia da prescri9ao intercorrente. Isso porque alguns entendem que a 

possibilidade do impulso ex officio, positivada nos artigos 765 e 878 da CLT, seria impeditiva 

da aplicabilidade da prescri9ao intercorrente no direito processual do trabalho. 

A jurisprudencia trabalhista, considerando a natureza do credito trabalhista, tern forte 

tendencia de recha9ar a aplica9ao da prescri9ao intercorrente no processo laboral, 

notadamente em execu9ao, senao vejamos: 
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INERCIA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE IMPULSIONAMENTO DO 
PROCESSO PELO JUIZ. IN APLICABILIDADE DA PRESCRICAO 
INTERCORRENTE. Se a inercia do exequente nao impede o andamento 
processual, que deve ser impulsionado pelo Juiz, inaplicavel a prescri?ao 
intercorrente. (TRT da 13a Regiao. Ac. n°. 64.802 - Relatora: Juiza Ana Maria 
Ferreira Madruga. DJ/PB: 27/09/2001 - Agravo de Peticao n° 141/2001) 
PRESCRICAO INTERCORRENTE. DECISAO QUE JULGA EXTINTO O 
PROCESSO DE EXECUCAO. 

Nos termos do artigo 878, caput, da CLT, a execucao podera ser promovida por 

qualquer interessado, ou ex officio, pelo proprio juiz ou presidente ou tribunal competente. 

Portanto, o juiz tern o poder de dar impulso a execucao, independentemente de que o 

exequente o faca. 

Nao obstante, o entendimento jurisprudential dominante no Judiciario trabalhista vai 

de encontro ao posicionamento do STF, que, desde 1963, consolidou seu entendimento 

favoravel a compatibilidade da prescricao intercorrente com o processo trabalhista na Sumula 

n°. 327: O direito trabalhista admite a prescricao intercorrente. 

Os que advogam em prol do posicionamento do STF sustentam que pretender a 

inexistencia da prescricao intercorrente nas lides trabalhistas seria o mesmo que criar a lide 

perpetua. 

Nesse sentido, grife-se que o STF e, por excelencia, o guardiao da Constituicao 

Federal, apice de nosso ordenamento juridico e pilar principal do Estado Democratico de 

Direito Brasileiro, e hodiernamente suas decisoes consolidadas sao ainda mais prestigiadas, 

podendo atingir, inclusive, efeito vinculante (conforme inovacoes da Emenda Constitucional 

n°. 45, de 08 de dezembro de 2004, que trouxe o artigo 103-A a Constituicao Federal). 

Ademais, o § 1° do artigo 884 da CLT preve que "a materia de defesa sera restrita as 

alegacoes de cumprimento da decisao ou do acordo, quitacao ou prescricao da divida". Assim, 

cabe observar que a propria CLT acolhe expressamente a preclusao intercorrente em 

execucao. 

De toda sorte, porquanto de extrema importancia para o exame do problema posto, 

cabe lembrar que, nao obstante o Juiz do Trabalho possuir poderes para impulsionar o 

processo, o art. 194 do novo Codigo Civil (Lei n°. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002) trouxe 

regra especifica acerca da atuacao ex officio em se tratando de prescricao: O juiz nao pode 

suprir, de oficio, a alegacao de prescricao, salvo se favorecer a absolutamente incapaz. 

Assim, paralisada a acao, seja na cognicao ou na execucao, por culpa do autor e 

decorrido o lapso temporal prescricional 2 (dois) ou 5 (cinco) anos, conforme o caso, opera-se 
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a chamada prescricao intercorrente, mesmo que caiba ao juiz velar pelo andamento do 

processo. 

1.2.2 Decadencia Trabalhista 

Nao se poderia iniciar o presente topico sem antes esclarecer a diferenca entre os 

institutos da prescricao e da decadencia. Com efeito, nunca foi tarefa facil distingui-los. De 

qualquer sorte, a mais objetiva e melhor distincao e articulada por Antunes (1993, pp. 7-8) 

apud Camara Leal: 

Para nos, que adotamos o criterio da escola alema, entendendo que a prescricao 
extingue diretamente as acoes e so, indiretamente, os direitos, a dificuldade se 
adelgaca, e encontramos, desde logo, o primeiro trago diferencial entre a prescricao 
e a decadencia: a decadencia extingue, diretamente, o direito, e, com ele, a acao que 
o protege; ao passo que a prescricao extingue, diretamente, a acao, e, com ela, o 
direito que protege. A decadencia tern por objeto o direito, e estabelecida em relacao 
a este e tern por funcao imediata extingui-lo; a prescricao tern por objeto a acao, e 
estabelecida em relacao a esta, e tern por funcao imediata extingui-la. A decadencia 
e causa direta e imediata de extincao de direitos; a prescricao so os extingue mediata 
e indiretamente. 
O segundo traco diferencial vamos encontra-lo no momento de inicio da decadencia 
e o momento de inicio da prescricao, pois se a decadencia comeca a correr, como 
prazo extintivo, desde o momento em que o direito nasce, a prescricao nao tern o seu 
inicio com o nascimento do direito, mas so comeca a correr desde o momento em 
que o direito e violado, ameacado ou desrespeitado, porque nesse momento e que 
nasce a acao, contra a qual a prescricao se dirige. 
O terceiro traco diferencial se manifesta pela diversidade de natureza do direito que 
se extingue: a decadencia supoe um direito que, embora nascido, nao se tornou 
efetivo pela falta de exercicio; ao passo que a prescricao supoe um direito nascido e 
efetivo, mas que pereceu pela falta de protecao pela acao, contra a violacao sofrida. 

Camara Leal, sem, contudo, fixar um criterio cientifico para identificacao dos prazos 

decadenciais ou prescricionais, afirma que: 

E de decadencia o prazo estabelecido, pela lei ou pela vontade unilateral ou bilateral, 
quando prefixado ao exercicio do direito pelo seu titular. E sera de prescricao 
quando fixado nao para o exercicio do direito, mas para o exercicio que o protege. 
Quando, porem, o direito deve ser exercido por meio da acao, originando-se ambos 
do mesmo fato, de modo que o exercicio da acao representa o proprio exercicio do 
direito, o prazo estabelecido para a acao deve ser tido como prefixado ao exercicio 
do direito, sendo, portanto, de decadencia, embora aparentemente se afigure de 
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prescricao. Praticamente, portanto, para se saber se um prazo estatuido para a acao e 
de decadencia ou de prescricao, basta indagar se a acao constitui, em si, o exercicio 
do direito, que lhe serve de fundamento, ou se tern por fim proteger um direito, cujo 
exercicio e distinto do exercicio da acao. No primeiro caso, o prazo e extintivo do 
direito e o seu decurso produz a decadencia; no segundo caso, o prazo e extintivo da 
acao e o seu decurso produz a prescricao. 

Na decadencia, apesar de fundar-se no transcurso do tempo, nao se confunde com a 

prescricao trabalhista, como ensina Siissekind (1999, p. 1452), "prazos extintos (decadencia), 

porem, nao se aplicam as regras da suspensao e interrupcao das prescricoes". 

Verifica-se na hipotese de decadencia, segundo Pamplona Filho (1996, p. 59-60), 

que: 

[...] o direito deixa de existir com o transcurso do prazo previsto, o que, 
definitivamente, nao ocorre com os creditos de natureza trabalhista, haja vista que, 
se adimplidos depois de ultrapassar o prazo legal, nao configuram indebito, nao 
podendo ser pleiteada a devolucao pela via judicial. 

Admite-se a decadencia na Consolidacao das Leis do Trabalho, como leciona 

Almeida (1999, p. 209): "Para o caso do inquerito para apuracao de falta grave ao empregado 

estavel, prazo que, como se sabe, e de trinta dias a partir da suspensao do contrato de trabalho 

do acusado, desde que a empresa se tenha valido dessa prerrogativa". 

Portanto, extinto o contrato de trabalho, nao ha que se falar em prazo decadencial, 

quando a CRFB/88 expressa o prazo prescricional nas acoes, quanto a creditos trabalhistas 

resultantes de relacao de trabalho. 



CAPITULO 2 COMPETENCIA DA JUSTICA DO TRABALHO E DANO MORAL 

f / ^ 2.1 Competencia 

X 
Assunto muito debatido hodiernamente, a jurisdicao como fun9ao estatal tern a 

premissa de dirimir conflitos de interesses concorrentes, de forma a assegurar a ordem 

juridica e proteger os interesses tutelados pela lei. 

Como sendo de fun9ao estatal, a jurisdi9ao tern o condao de ser exercida em todo o 

territorio nacional devendo assim, ser repartida entre os muitos orgaos que a exercem. A 

extensao territorial, a distribui9ao da popula9ao, a natureza das causas, o seu valor, a sua 

complexidade, esses e outros fatores a tornam necessaria. 

Em expressao classica, a competencia e, portanto, a "medida da jurisdi9ao", ao tempo 

em que estabelece o ambito dentro do qual o magistrado podera exercer sua fun9ao 

jurisdicional. 

Conforme ensinam Antonio Carlos de Araujo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e 

Candido R. Dinamarco, no Brasil, "a distribui9ao da competencia e feita em diversos niveis 

juridico-positivos, assim considerados: a) na Constitui9ao Federal, especialmente a 

determina9ao da competencia de cada uma das Justi9as e dos Tribunals Superiores da Uniao; 

b) na lei federal (Codigo de Processo Civil, Codigo de Processo Penal etc.), principalmente as 

regras sobre o foro competente (comarcas); c) nas Constitui9oes estaduais, a competencia 

originaria dos tribunals locais; d) nas leis de organiza9ao judiciaria, as regras sobre 

competencia de juizo (varas especializadas etc.), tendo assim uma base para a defini9ao 

especifica da competencia em cada ramo juridico especializado". 

A competencia material da Justi9a do Trabalho, como orgao jurisdicional, foi 

estabelecida a partir da Constitui9ao de 1946, onde adquiriu natureza jurisprudential visto que 

antes era tida em termos constitutionals, apenas como reguladora no ambito administrativo. 

As Constitui9oes seguintes mantiveram a natureza jurisdicional da Justi9a do Trabalho, a de 

1967 (art. 134), a Emenda Constitucional n°. 01 de 1969 (art. 142) e a constitui9ao de 1988 

(art. 114). 

Com o evoluir da sociedade contemporanea, vislumbrou-se a necessidade de ter um 

poder jurisdicional especifico, apto a resolu9ao de litigios desta natureza, visto a crescente 

demanda de empregadores e de empregados e de seus conflitos de interesses. 
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Com a Constituicao de 1988, a Justica do Trabalho tomou novo folego e comecou a 

caminhar com as proprias pernas, tendo dai por diante conquistado grande influencia no 

campo jurisdicional e relevante espaco na doutrina especializada no assunto. 

2.1.1 Conceito 

A competencia e de ordem jurisdicional, que conjuntura de um modo geral a 

interposicao estatal quanto a dirimir os conflitos sociais, com base constitucional a 

pacificacao dos litigios. A definicao da competencia versa sobre variados criterios tendo-se 

em vista a materia, a qualidade das partes envolvidas, a funcao ou hierarquia do orgao 

julgador e o lugar. E de onde provem o uso de algoritmo para competencia, seja em razao da 

materia (ratione materiae), em razao das pessoas (ratione personae), em razao da funcao (ou 

da hierarquia) ou em razao do territorio (ratione loci). Sob as palavras de Arruda Alvim 

(2003), competencia "e a atribuicao a um dado orgao do Poder Judiciario que lhe esta afeto, 

em decorrencia de sua atividade jurisdicional especifica, dentro do Poder Judiciario". 

A destarte dos criterios determinantes da competencia, vemos um agrupamento de 

tres parametros: objetivo, funcional e territorial. Segundo o criterio objetivo, a competencia e 

fixada em funcao do valor da causa (competencia pelo valor) ou em razao da natureza da 

causa (competencia material). Atraves do criterio funcional, a competencia e obtida tendo em 

vista as diversificadas funcoes que o juiz e chamado a exercer no processo (orgao julgador de 

l a instancia, orgao revisor, etc.) e por fim, o criterio territorial implica na associacao de um 

elemento vinculado a area geografica, ou circunscricao definida em lei para atuacao de cada 

orgao jurisdicional. 

Consagrando-se assim, o mencionado sistema da divisao triplice da competencia, 

disciplinando sucessivamente a competencia objetiva (materia e valor), funcional e territorial 

(arts. 91 esegs. do CPC). 
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2.1.2 Competencia Trabalhista 

Mediante algumas cizanias que chegaram a ameacar a propria existencia da Justica 

do Trabalho, que seria abarcada pela Justica Federal, a Reforma do Judiciario que tramitou no 

Congresso National, evoluiu para consagrar, com a promulgacao da Emenda Constitucional 

n°. 45, de 08 de dezembro de 2004, vigente a partir de 31 de dezembro de 2004, a ampliacao 

da competencia a Justica Laboral. 

Onde provocou profundas alteracoes no texto Constitucional quando publicada, 

vindo para dirimir quaisquer duvidas desse jaez, visando nao apenas a permanencia desse 

ramo especializado do Poder Judiciario como a ampliacao de suas competencias 

constitutionals e com eminente necessidade social e de organizacao judiciaria. 

A Emenda Constitucional n°. 45/2004, refere-se a tao esperada reforma do Poder 

Judiciario, que por sua vez, ampliou substancialmente a competencia da Justica do Trabalho, 

contendo em seu bojo varias inovacSes trazidas a lume pela emenda a Constituicao Federal. 

Acarretando uma mudanca essential que se refere ao ponto culminante desse capitulo, onde 

traz a alteracao e ampliacao na competencia da Justica do Trabalho, fulcrado no art. 114 da 

Lei Maior. 

Antes da referida emenda, o art. 114 era assim redigido: 

Art. 114. Compete a Justica do Trabalho conciliar e julgar os dissidios individuais e 
coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito publico 
externo e da administracao piiblica direta e indireta dos Municipios, do Distrito 
Federal, dos Estados e da Uniao, e, na forma da lei, outras controversias decorrentes 
da relacao de trabalho, bem como os litigios que tenham origem no cumprimento de 
suas proprias sentencas, inclusive coletivas. 

1° Frustrada a negociacao coletiva, as partes poderao eleger arbitros. 

2° Recusando-se qualquer das partes a negociacao ou a arbitragem, e facultado aos 
respectivos sindicatos ajuizar dissidio coletivo, podendo a Justica do Trabalho 
estabelecer normas e condicoes, respeitadas as disposicoes convencionais e legais 
minimas de protecao ao trabalho. 

3° Compete ainda a Justica do Trabalho executar, de oficio, a contribuicao socia 
previstas no art. 195, I , a, e I I , e seus acrescimos legais, decorrentes das sentencas 
que proferir. 
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Com a promulgacao da Emenda Constitucional n°. 45, o referido artigo passou a ter a 

seguinte redacao: 

Art. 114. Compete a Justica do Trabalho processar e julgar: 
I - as acoes oriundas da relacao de trabalho, abrangidos os entes e direito publico 
externo e a administracao direta e indireta da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal 
dos Municipios; 
I I - as acoes que envoivam exercicio do direito de greve; 
I I I - as acoes sobre representacao sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e 
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 
IV - os mandados de seguranca, habeas corpus e habeas data, quando o ato 
questionado envolver materia sujeita a sua jurisdicao; 
V - os conflitos de competencia entre orgaos com jurisdicao trabalhista, ressalvado 
o disposto no art. 102,1, o; 
V I - as acoes de indenizacao por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relacao 
de trabalho; 
VI I - as acoes relativas as penalidades administrativas impostas aos empregadores 
pelos orgaos de fiscalizacao das relacoes de trabalho; 
V I I I - a execucao, de oficio, das contribuicoes sociais previstas no art. 195,1, a e I I , e 
seus acrescimos legais, decorrentes das sentencas que proferir; 
IX - outras controversias decorrentes da relacao de trabalho, na forma da lei. 

2° Recusando-se partes a negociacao coletiva ou a arbitragem, e facultado as 
mesmas, de comum acordo, ajuizar dissidio coletivo de natureza economica, 
podendo a Justica do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposicoes minimas 
legais de protecao ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. 

3° Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesao do interesse 
publico, o Ministerio Publico do Trabalho podera ajuizar dissidio coletivo, 
competindo a Justica do Trabalho decidir o conflito. 

Observa-se com o exposto, que a EC n°. 45 trouxe grande alteracao art. 114. O antigo 

caput do art. 114 foi desdobrado em diversos incisos, representando uma evidente 

diversificacao das acoes a serem submetidas ao julgamento do judiciario trabalhista. 

Em arremate a essa nova competencia que foi introduzida pela Emenda 

Constitucional n°. 45, e de inclito interesse nesse capitulo que transcorrera a livre 

entendimento, a parte que trata da competencia para julgar as acoes referentes a danos morais, 

onde antes era de competencia da Justica Comum. 

Em se tratando de competencia material da Justica Trabalho, tem-se entendido que 

ela e fixada em decorrencia da causa de pedir e do pedido. 

No tocante ao assunto ensina Joao Oreste Dalazen (1992, p. 54): 
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O que dita a competencia da Justica do Trabalho e a qualidade juridica ostentada 
pelos sujeitos do conflito intersubjetivo de interesses: empregado e empregador. Se 
ambos comparecem a juizo como tais, inafastavel a competencia dos orgaos 
especializados do Poder Judiciario nacional, independente de perquirir-se a fonte 
formal do Direito que ampara a pretensao formulada. Vale dizer: a circunstancia de 
o pedido alicercar-se em norma do Direito Civil, em si e por si, nao tern o condao de 
afastar a competencia da Justica do Trabalho se a lide assenta na relacao de 
emprego, ou dela decorre. Do contrario, seria inteiramente inocuo o preceito contido 
no art. 8°, paragrafo unico da CLT, pelo qual a Justica do Trabalho pode socorrer-se 
do direito comum como fonte subsidiaria do Direito do Trabalho. Se assim e, resulta 
evidente que a competencia da Justica do Trabalho nao se cinge a dirimir dissidios 
envolvendo unicamente a aplicacao do Direito do Trabalho, mas todos aqueles nao 
criminals, em que a disputa se de entre um empregado e um empregador nesta 
qualidade juridica. 

Visto ser um desmembramento especializado do poder jurisdicional, a Justica do 

Trabalho firmou-se como o ramo judiciario que compoe os conflitos intersubjetivos de 

interesses, no piano individual e coletivo, entre os sujeitos da relacao de trabalho, qual seja 

empregado e empregador. Possuindo, agora, competencia para a analise do dano moral, como 

sera tratado a seguir, tendo o condao de reforcar a natureza social de nossa Constituicao, com 

a valorizacao do trabalho humano, ao estabelecer um orgao judicial proprio e especializado 

para julgar as causas que estejam em questao o labor humano. 

A Justica Comum ja nao detem esta competencia, uma vez que nao esta apta a 

resolver situacoes em que uma das partes e subordinada a outra, em situacao de plena 

desigualdade, sendo esta a seara especifica da Justica Especializada. 

2.2 Dano moral. Competencia da Justica do Trabalho. 

Quanto ao pleito de indenizacao por danos morais e materials decorrentes de relacao 

de trabalho, em que pesem algumas cizanias doutrinarias e jurisprudenciais que brotaram 

quando do surgimento das primeiras demandas dessa jaez, foi-se dissipando de prontidao, eis 

que se mostrava evidente e de clareza solar que, tendo o gravame surgido no decurso de uma 

relacao de trabalho, a competencia para apreciar e julgar o litigio seria genuinamente da 

Justica do Trabalho. 

A jurisprudencia, inclusive do Supremo Tribunal Federal, ja reconhecia a 

competencia da Justica do Trabalho, seja para os numerosos casos de indenizacao por danos 

materials, seja para o ressarcimento por danos morais em geral. Cite-se, como exemplo, a 

seguinte decisao do Supremo: 
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CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHO. COMPETENCIA: 
JUSTICA DO TRABALHO: ACAO DE INDENIZACAO: DANOS MORAIS. 
C.F., art. 114. I - Acao de reparacao de danos morais decorrentes da relacao de 
emprego: competencia da Justica do Trabalho, em casos assim, nao importa se a 
controversia tenha base na legislacao civil. O que deve ser considerado e se o litigio 
decorre da relacao de trabalho. I I - R.E. Conhecido e provide Agravo nao provide 
(DJ - 23/04/2004 Presidiu e relatou, este julgamento, o Senhor Ministro Carlos 
Velloso. 2 a Turma, 23.03.2004). 

O Ministro Sepulveda Pertence, na condicao de relator do Conflito de Jurisdicao n°. 

6.959-6, entendeu que o fundamental e que a relacao juridica esteja vinculada a relacao 

empregaticia. A partir desse julgamento, publicado no DJU 22.02.1991, p. 1.259, que a 

jurisprudencia trabalhista passou a adotar o entendimento de ser da competencia da Justica do 

Trabalho os dissidios que versavam sobre reparacao por danos morais. A atual reforma do 

Poder Judiciario conferiu maior proeminencia a Justica do Trabalho. As modificacoes foram 

profundas, e possuem o condao de mudar a visao que se possa ter da Justica Especializada. 

Por oportunidade, abaliza o teor da nova redacao conferida ao mencionado artigo 

114, V I , que traz em seu contexto a "Competencia da Justica do Trabalho para processar e 

julgar as acoes de indenizacao por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relacao de 

trabalho", com solar clareza e percuciencia elucidacao de qualquer controversia com relacao a 

competencia material para julgados de natureza sobre danos morais na relacao de trabalho. 

A insercao do referido artigo tern o condao de confirmar o entendimento manso e 

pacifico esposado pela moderna jurisprudencia trabalhista, dirimindo controversias referentes 

a competencia para julgar indenizacao por dano moral quando decorrente da relacao de 

trabalho. (DJ 09.12.2003 - Paragrafo unico do artigo 168 do Regimento Interno do TST). 

Sendo assim, um grande avanco e aprimoramento da competencia material da Justica do 

Trabalho. 

Alem de suprir algumas lacunas atinentes a competencia para conflitos trabalhistas, 

contemplou a Justica Obreira com um vigoroso fortalecimento institucional, mormente ao 

ampliar-lhe sobremodo a competencia material. 

Desta maneira, com a recente legislacao, nao apenas os conflitos oriundos das 

relacoes de emprego sao da competencia da Justica do Trabalho, mas, tambem, as celeumas 

que nascam de quaisquer relacoes de trabalho. 

Consubstancialmente, ficou consagrado o entendimento de que recai sobre a 

competencia material da Justica do Trabalho quaisquer lides por atos ilicitos civis causados 

pelo empregador ao obreiro, ou vice-versa. 
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2.2.1 O dano moral 

Ao iniciar esse estudo necessario se faz conceituar o que venha ser o dano moral a 

seguir imbuido na doutrina trabalhista. 

A palavra damnum, provem do latim, possuindo o significado amplo de "qualquer 

prejuizo material ou moral causado a uma pessoa". O proprio dicionario Aurelio, ja demonstra 

2 (duas) conotacoes a palavra, quais sejam abrangendo o prejuizo moral e o prejuizo material. 

Segundo Cretella Junior (apud Francisco Antonio de Oliveira, 1998, p. 24) dano e: 

"um desequilibrio sofrido pelo sujeito de direito, pessoa fisica ou juridica, atingida no 

patrimonio ou na moral em conseqiiencia da violacao de norma juridica por fato ou ato 

alheio". 

Segundo Agostinho Alvim {apud Julio Bernardo do Carmo, 2007) "dano e lesao ao 

patrimonio entendido como conjunto de relacoes juridicas de uma pessoa, apreciaveis em 

dinheiro. Porem, tal prejuizo pode situar-se no ambito puramente patrimonial, ou em ambito 

moral". 

Na doutrina de Bittar (1997, p. 43), "danos morais sao aqueles suportados na esfera 

dos valores da moralidade pessoal ou social, e, como tais, reparaveis, em sua integralidade no 

ambito juridico". 

O direito a indenizacao por danos morais possui o fundamento na Carta Maior. A 

protecao ao assunto em enfoque ficou bem clara, no artigo 5°, V e X, nos seguintes termos: "e 

assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, alem da indenizacao por dano 

material, moral ou a imagem", e "sao inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenizacao pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violacao". A "dignidade da pessoa humana" e um dos fundamentos do pais, 

conforme se verifica no artigo 1°, I I I , do diploma citado. 

A modalidade de dano moral direto recai sobre uma lesao a um interesse que visa a 

satisfacao ou gozo de um bem juridico extra patrimonial contido nos direitos da 

personalidade, como a vida, a integridade corporal e psiquica, a liberdade, a honra, o decoro, a 

intimidade, os sentimentos afetivos, a propria imagem, ou ainda sim, nos atributos da pessoa, 

como o nome, a capacidade, o estado de familia, abrangendo ainda a lesao a dignidade da 

pessoa humana (CF/88, art. 1°, III), como bem leciona Maria Helena Diniz (2005, pag. 93). 

Ja o dano moral indireto, versa sobre a lesao a um interesse tendente a satisfacao ou 

gozo de bens juridicos patrimoniais, que tern o condao de menoscabar um bem extra 



32 

patrimonial, devido a uma lesao a um bem patrimonial da vitima, derivando assim de um fato 

lesivo a um interesse patrimonial. 

O dano moral advem da lesao de interesses nao patrimoniais de pessoa fisica ou 

juridica (CC, art. 52; Sumula 227 do STJ), provocada por um ato lesivo. Portanto o carater 

patrimonial ou moral nao versa sobre a natureza do direito subjetivo danificado, mas dos 

efeitos da lesao juridica, pois nessa vertente tem-se que de um prejuizo causado a um bem 

juridico economico pode resultar perda de ordem moral, e da ofensa a um bem juridico extra 

patrimonial pode coligir dano material, podendo ainda sim, indubitavelmente, ser pleiteados 

numa acao comum, desde que advindos do mesmo fato lesivo. 

O entendimento encontra-se consubstanciado no ordenamento juridico patrio pela 

Sumula 37 do STJ: "Sao cumulaveis as indenizacoes por dano material e dano moral oriundos 

do mesmo fato". 

A distincao entre dano patrimonial e nao patrimonial e de todo relevante; senao pelo 

mais, pelo simples fato de implicar em diferentes formas de determinacao do quantum 

indenizatorio. Avaliavel o dano patrimonial, deve sua reparacao pautar-se precisamente na 

restauracao ao status quo ante, natural ou pecuniariamente falando. Por entendimento sensato, 

se impossivel a avaliacao patrimonial da lesao provocada, cumpre estabelecer criterio diverso 

para o dano moral. Engendra entao a questao da reparabilidade do dano moral. 

Na quantificacao do dano moral, o arbitramento devera, portanto, ser feito com bom 

senso e moderacao, eqiiitativamente, medindo-se pela extensao do dano (CC, art. 944), 

proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva a 

gravidade da ofensa, ao nivel socioeconomic© do lesante, a realidade da vida e as 

particularidades do caso sub examine, assim leciona Maria Helena Diniz (2005, p. 104). 

Ainda na egide do quantum indenizatorio, Theodoro (2001, p. 41), salienta: 

[...] nao se pode arbitrar a indenizacao, sem um juizo etico de valoracao da 
gravidade do dano, a ser feito dentro do quadro circunstancial do fato e, 
principalmente, das condicoes da vitima. O valor da reparacao tera de ser 
equilibrado, por meio da prudencia do juiz. Nao deve arbitrar uma indenizacao pifia 
nem exorbitante [...]. 

O atual Codigo Civil trata da responsabilidade civil no artigo 927 e seguintes, e traz a 

definicao de ato ilicito no art. 186, "Aquele que, por acao ou omissao voluntaria, negligencia 
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ou imprudencia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilicito". 

Desta forma, trata-se o Dano como elemento da responsabilidade civil e pressuposto 

da reparacao, natural ou pecuniaria, segundo Bittar (1997, p. 16-17): 

Suporta o agente, na area da responsabilidade civil, efeitos varios de fatos lesivos 
que lhe possam ser imputaveis, subjetiva ou objetivamente, arcando, desse modo, 
com os onus correspondentes, tanto em seu patrimonio, como em sua pessoa, ou em 
ambos, conforme a hipotese. Assume, portanto, nessa area, a obrigacao de indenizar 
danos provocados, contra ius, a pessoa, ou a bens e a direitos alheios. Dai, o 
impulsionamento dessa teoria depende, em concreto, da existencia de dano, oriundo 
de acao ou de omissao do lesante como sua causa. Nesse sentido, dano e pressuposto 
da responsabilidade civil, entende-se como tal qualquer lesao experimentada pela 
vitima em seu complexo de bens juridicos, materials ou morais [...]. 

O dano e elemento da responsabilidade civil e pressuposto da reparacao, que tern 

dois fundamentos, a culpa e o risco e como elementos: a acao ou omissao, o dano e o nexo de 

causalidade a uni-los. O efeito da responsabilidade civil vem a ser a reparacao, natural ou 

pecuniaria, pois e um prejuizo sofrido pelo patrimonio economico ou moral de alguem, 

causado por outrem por culpa ou dolo. 

Portanto e imprescindivel a comprovacao do nexo de causalidade entre o Dano e a 

conduta humana, para acarretar a responsabilidade civil. 

) ^ iy 
2.2.2 Danos Morais Decorrentes da Relacao de Trabalho 

O Dano Moral Trabalhista pode ocorrer por um ato lesivo deflagrado a um dos 

sujeitos da relacao de trabalho. Consiste-se na responsabilidade civil, que pode recair tanto ao 

empregado, como ao empregador, incide na pratica, com mais intensidade, neste ultimo. 

Salienta Florindo (1999, p. 57), no Dano Moral Trabalhista, os sujeitos da relacao de 

emprego, "ate pela conviccao habitual, estao sujeitos a softer danos, ou entao a causar dano, 

seja ele moral ou material, e nem por isso estao imunes a devida reparacao". 

Para a caracterizacao de dano moral na esfera trabalhista, faz-se necessario que 

estejam presentes todos os pressupostos que gerem a responsabilidade civil, bem como, a acao 

ou omissao do agente, o dano e por ultimo, o nexo de causalidade. 
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Configura-se o Dano Moral na Justica do Trabalho, nos estudos de Santos (1998, p. 

115), da seguinte forma: 

[...] sempre que uma das partes vinculadas ao contrato de trabalho, no caso do 
trabalhador formal, ou alternativamente na inexistencia do vinculo formal, mas 
efetivo na pratica, atingir o patrimonio moral da outra, constituido pela honra, 
reputacao, boa fama, dignidade, amor proprio, atraves de ato ilicito ou abuso de 
poder, ou ainda, por fato decorrente de acidente de trabalho. 

Uma das principals funcoes das normas laborais e assegurar o direito a dignidade das 

partes envolvidas na tao dificil relacao empregado/empregador. 

O dano moral pode ser identificado como uma situacao capaz de afligir e menoscabar 

as relacoes humanas no ambiente de trabalho. As vitimas, normalmente, sao aqueles 

trabalhadores com grande desenvoltura ou na maioria das vezes os mais vulneraveis, que se 

veem envolvidos em todo um processo degenerativo e aniquilador do meio ambiente 

laborativo saudavel. Ja o agressor, por vezes, age de forma discreta, sendo imperceptivel suas 

praticas abusivas, apesar de existirem casos em que o assedio e absolutamente visivel, ja que 

o agressor faz questao que a vitima seja alvo de gozacao. 

A responsabilidade pelo dano moral se estabelece, quando um individuo expSe outro 

a uma situacao vexatoria e de desequilibrio, tanto psiquico, quanto mental. 

Fulcrado no angulo de respeito e dignidade humana, o contrato de trabalho firmado 

entre as partes, sempre deve estabelecer, direitos e obrigacoes aos valores personalissimos e 

morais, uma vez que qualquer ofensa a tais direitos, culmina na autorizacao da rescisao 

contratual pelo empregado e empregador, sob o palio dos artigos 482 e 483 da CLT, como 

tambem a postulacao de Indenizacao Patrimonial e Moral cabivel. 

Referente ao contrato oriundo da relacao entre empregado e empregador, Sussekind 

(1999), argumenta que: 

O cotidiano da execucao do contrato de trabalho, com relacionamento pessoal entre 
o empregado e o empregador, ou aqueles a quem este delegou poder de comando, 
possibilita, sem diivida, o desrespeito dos direitos da personalidade por parte dos 
contratantes. De ambas as partes - convem enfatizar - embora o mais comum seja a 
violacao da intimidade, da vida privada, da honra ou da imagem do trabalhador. 
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Com essa evidencia de danos morais, efetivamente maior sobre os empregados e de 

acordo com alguns doutrinadores, o privilegio da justica gratuita beneficia o trabalhador na 

Especializada, nao o assistindo na Justica Comum. Fato que poderia afasta-lo da prestacao 

jurisdicional de uma maneira ilegitima. 

2.2.3 Reparabilidade do Dano Moral 

A reparabilidade do dano moral injusto, durante muito tempo refutada, nao e mais 

questionada, hodiernamente. Os motivos basicos opostos a reparacao seriam: a iniqiiidade de 

se estabelecer um preco para a dor, pretium doloris, e, por outro lado, a dificuldade de se 

estabelecer o quantum da indenizacao de um dano nao pecuniariamente determinavel. 

Delia Giustina aponta tres correntes doutrinarias: a negativista, a restritivista, a 

afirmativista, no que se refere a reparabilidade do dano moral. Relaciona as razoes que 

embasam os adeptos da teoria negavista: a impossibilidade do estabelecimento do preco da 

dor; imoralidade da compensacao pecuniaria para a dor moral; impossibilidade da verificacao 

dos reflexos negativos acarretados para cada pessoa, face a subjetividade dos mesmos; 

inexistencia de parametros de medicao desses reflexos; impossibilidade de prova dos danos 

morais e arbitrariedade do estabelecimento do quantum da reparacao. 

A teoria restritiva pretende ver reparavel apenas os reflexos patrimoniais do dano 

moral. 

Os afirmativistas refutam as duas correntes precedentes. Para estes a reparacao nao 

constitui um pretium doloris. Nao visam a devolucao ao status quo ante, o que, pela natureza 

do dano, e, no mais das vezes, impossivel. Ao contrario, a indenizacao constitui, de um lado, 

mera compensacao, de outro, sancao, relativamente ao autor da lesao. As "impossibilidades" 

ou dificuldades apontadas pela corrente negativista e restritivista constituem mero 

reconhecimento das peculiaridades das quais vai se revestir o problema da liquidacao do dano 

moral. Jamais a dificuldade apresentada poderia conduzir a impunidade do dano, esta sim, 

imoralidade muito maior do que a propalada por tais correntes. 

O codigo Civil traz em seus artigos 953 e 954 que a indenizacao consistira na 

reparacao resultante do gravame do dano causado ao ofendido, nao podendo provar 

materialmente o dano, cabera ao juiz fixar o valor indenizatorio de forma eqiiitativa. 
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A reparacao por Dano Moral tern essencialmente duas finalidades, de acordo com 

Santos (1998, p. 72): 

Indenizar pecuniariamente o ofendido, proporcionando-lhe meios de mitigar, de 
amenizar, de acarretar a dor experimentada em funcao da agressao moral a que foi 
acometido, em um misto de compensacao e satisfacao; 
Punir o causador do Dano Moral, inibindo novos casos lesivos, indesejaveis e 
nefastos ao convivio em sociedade. 

Consectario, praticamente a totalidade da doutrina e jurisprudencia entendem 

presentes em tais dispositivos constitucionais o reconhecimento da indenizabilidade e da 

autonomia do dano moral. 

O Dano seja Moral ou Patrimonial, e indispensavel para que haja ressarcimento na 

esfera juridica. 

2.2.4 Ato Ilicito Gerador da Reparacao de Dano Moral no Ambito Trabalhista 

Varias sao as correntes doutrinarias que enfatizam a ideia da peculiaridade que o 

dano moral assume, quando exsurgido da relacao trabalhista, frisando na relacao de trabalho 

elementos ensejadores da ocorrencia da situacao de dano moral: 

- Relacao de sujeicao do empregado; 

- Poder diretivo do empregador; 

- Pessoalidade da relacao; 

- Duracao e qiiotidianeidade do vinculo, o trato sucessivo; 

- A base fiduciaria do contrato. 

Tais elementos conduziriam a um ambiente, a uma cultura, propicios ao surgimento 

do dano moral. A prestacao do trabalho e algo indefectivelmente unido a personalidade de 

quern o realiza. O poder de direcao e dependencia pode dar azo a excessos, abuso de poder. A 

propria casualistica do dano moral na relacao trabalhista, indica suas peculiaridades: 

divulgacao ou publicidade ou anotacao na CTPS do motivo da dispensa ou da nao admissao, 
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assedio sexual, vigilancia ativa, posicoes politicas, convic9oes pessoais, orienta9ao sexual, 

etc. do trabalhador, revista abusiva ou vexatoria, espalhamento de boatos, tratamento 

desrespeitoso de parte a parte, acusa9oes infundadas (roubo, por exemplo), mora salarial 

contumaz, promo9ao vazia com fins de esvaziar a atividade do empregado. 

O dano moral pode ser praticado indistintamente, tanto pelo empregador, como pelo 

empregado, existindo fatos de ocorrencia freqiiente na rela9ao empregado/empregador que 

sao ensejadores de repara9§o por danos morais, podendo ser citados, como exemplos, os 

casos: 

• Publicagao do name do empregado em jamais ou outro orgao de imprensa, 

por abandono de emprego. Esta e uma pratica reprimivel, haja vista que, o 

empregador detem todos os dados pessoais de seu empregado e, por isso, 

poderia faze-lo via correio, sem tornar publico a rela9ao que os envolve. Seu 

procedimento expSe publicamente o nome do empregado e, dependendo da 

abrangencia do veiculo de comunica9ao utilizado, o nome daquele, podera ser 

divulgado de forma negativa, podendo lhe causar grandes prejuizos. 

• Assedio Sexual: Tambem e um dos grandes problemas que afetam a 

convivencia entre ambos. Quando ocorrido no local de trabalho, pressupoe-se 

uma insinua9ao ou uma intimida9ao, por parte de um superior contra um 

subordinado, com o intuito de utilizar-se deste poder para obten9ao de 

vantagens. 

• Acidente de Trabalho: Fato no qual o trabalhador venha a sofrer lesoes fisicas 
- --' 

de toda ordem, principalmente nos casos em que ocorrer deforma9ao fisica 

irreversivel. A dificuldade enfrentada pelo trabalhador, esta na resistencia do 

empregador em fornecer ao acidentado a ficha de acidente, burlando a 

legisla9ao e assim, evitando que o trabalhador se beneficie da estabilidade. 

A Conven9ao n°. I l l , de 1958, e decorrente do compromisso do Brasil com o 

seguimento da Declara9ao da Organiza9§o International do Trabalho (OIT), sobre os 

Principios e Direitos Fundamentals no Trabalho, adotada em 1998. De acordo com essa 

declara9ao todos os Estados-membros da OIT tern o compromisso de respeitar, promover 

e aplicar os principios relativos aos direitos fundamentals. Um dos principals 

instrumentos que sustentam estes compromissos vem das Converses. Na Conven9ao 
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acima descrita, em seu artigo 1°, abrange como sendo discriminatorias as seguintes 

condutas: "[. . .] toda distincao, exclusdo ou preferencia fundada na raca, religido, opinido 

politica, ascendencia nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a 

igualdade de oportunidade ou de tratamento em materia de emprego ou profissdo,\ (grifo 

nosso). 

A proibicao de discriminacao por sexo, para protecao da mulher, esta tambem 

consagrada na Convencao sobre a eliminacao de todas as formas de discriminacao contra a 

mulher, editada pela OIT em 1979, no art. 11, que considera discriminacao contra a mulher: 

[...] toda a distincao, exclusao ou restricao baseada no sexo que tenha por objeto ou 
resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercicio pela mulher, 
independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da 
mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentals nos campos politico, 
economico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. 

Nota-se, que a discriminacao e uma maneira de estabelecer diferencas em detrimento 

das liberdades individuals de uma pessoa, de forma negativa, ou, simplesmente provocando-

lhe prejuizo, ou, ainda, prejudicando-a em beneficio de outra nas mesmas condicoes. Nas 

relacoes de trabalho, ate pelo diferencial numerico entre homens e mulheres que ascendem 

aos cargos de chefia, ocorre igualmente em maior grau do sexo masculino contra o feminino. 

Convem de uma pratica abusiva, que para a admissao de mulheres em empresas de 

grande porte, seja necessario a apresentacao de atestado de esterilizacao. Que faz com que 

garanta que essas mulheres nao vao engravidar durante o periodo em que trabalhem na 

empresa, nao necessitando assim, ter direito a licenca maternidade entre outros direitos 

inerentes as gestantes. 

• Atestado de esterilizacao: Esta pratica vem discriminando muitas mulheres, 

pois com este, evita-se a contratacao daquelas que possam engravidar e, assim, 

se ausentarem do trabalho pelo periodo previsto pela Legislacao. Tal atitude 

caracteriza crime contra a mulher. 
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2.2.5 Direito do Trabalho e A Tutela dos Direitos Personalisticos 

Jorge Pinheiro Castelo (1996) e particularmente contundente na exposicao acerca da 

vocacao ontologica do Direito Trabalhista para a protecao de direitos pessoais ligados a 

dignidade do trabalhador, da vinculacao do Direito Trabalhista a tutela do Direito 

Personalissimo, fazendo analise historica, considerando a origem do Direito Trabalhista, sua 

estrutura e sua finalidade, voltada a defesa da dignidade dos trabalhadores. 

O mais importante direito e a precipua obrigacao contratual do empregador inerente 
ao contrato de trabalho nao tern natureza patrimonial. E, e, justamente, o dever de 
respeito a dignidade moral da pessoa do trabalhador, aos direitos relativos a 
personalidade do empregado, cuja violacao significa diretamente violacao de direito 
e obrigacao trabalhista". 
(Jorge Pinheiro Castelo) 
O Direito do Trabalho, social por excelencia, nasceu com o destino de minimizar as 
injusticas perpetradas pela forca do capital sobre a pessoa do trabalhador. 
Ora, se esse Direito ampara ate mesmo o menor prejuizo financeiro sofrido pelo 
empregado, como deixaria fora de seu resguardo as lesoes que esse mesmo 
empregado pode sofrer nos atributos de sua personalidade (em sua honra, boa fama, 
integridade fisica, espiritual) em virtude de ato ilicito praticado pelo empregador no 
contexto da relacao trabalhista? E, uma vez havendo no Brasil uma Justica 
Especializada para as lides trabalhistas, como supor que ela nao chamaria para si, 
pelas mesmas razoes acima expostas, as lesoes aos direitos personalissimos do 
empregado (infelizmente corriqueiras) e eventualmente do empregador, com vistas a 
manter a harmonia e o respeito entre as partes contratantes, sobretudo levando em 
conta as diretrizes tracadas pela Lei Maior que estatui como pilares do patrio Estado 
Democratico de Direito a 'dignidade da pessoa humana' e os 'valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa', e como fundamento da ordem economica a 
valorizacao do trabalho humano? (Eliana Pedroso Vitelli) 

Essa afinidade finalistica do Direito do Trabalho seria um dos elementos 

justificadores da atracao do tema do dano moral para sua esfera. A Protecao a dignidade do 

trabalhador inscreve-se e faz parte do conteudo necessario do contrato de trabalho, integra-o 

como as outras multiplas restricoes ao exercicio da autonomia contratual. Nessa linha defende 

a tese de que a unica protecao adequada aos direitos personalissimos ocorre no ambito do 

Direito e, por conseqiiencia, da Justica do Trabalho. 

Orlando Gomes (2007), lecionando a respeito da funcao social da regra juridica do 

Trabalho, menciona as "passagens logicas" do Direito Civil ao Direito do Trabalho, 

estabelecendo tres momentos. A esses tres momentos correspondem a tres funcoes do contrato 

de trabalho: no primeiro, quando a empresa e tida como um modo de exercicio da 
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propriedade, eis que o trabalho e um bem que o trabalhador vende ao empresario; no segundo, 

quando a empresa e considerada uma expressao da atividade individual do empresario, o 

trabalho deixa de ser uma simples mercadoria e, como fator humano, tern a destinacao 

especifica de cooperar para a projecao do empresario na producao; no terceiro, quando a 

empresa e tratada como uma das pecas importantes da vida economica, o trabalho passa a ser 

estimado como substantia de uma atividade que constitui a expressao da obra coordenada de 

muitos individuos. A mudanca da funcao provocou a re-elaboracao doutrinal do contrato de 

trabalho, como esta sendo feita nos paises adiantados da Europa, principalmente na Alemanha 

e na Italia, re-elaboracao que atende, em carater prioritario, aos bens pessoais do trabalhador, 

como a saude, a intimidade, a liberdade individual e a dignidade pessoal. 

Ora, se a protecao aos direitos personalissimos do trabalhador nao so integram, 

como, mais do que isso, constituem a base e o fundamento do Direito do Trabalho e clausula 

tacita de todo e qualquer contrato de trabalho, como poderiamos excluir da apreciacao da 

Justica Trabalhista a lesao aos mesmos, caracterizadora do dano moral ? 

Imperativo reconhecer, como integrante do Direito do Trabalho, o dano moral 

oriundo da relacao trabalhista e, por via de conseqiiencia, a competencia da Justica 

Trabalhista para dele conhecer e julgar. 

Incumbe ao trabalhador reclamar por dano moral em razao das relacoes de trabalho, 

pois o individuo e titular de direitos que integram sua personalidade, sendo aqueles 

relacionados a sua liberdade, sua honra, sua integridade fisica e psiquica, nao podendo ser 

impunemente atingidos sem a conseqiiente reparacao. 

A personalidade do individuo e o repositorio de bens ideais que impulsionam o 

homem ao trabalho e a criatividade. A usurpacao a esses bens imateriais redunda em dano 

extrapatrimonial, suscetivel de reparacao. Observa-se que as ofensas a esses bens causam 

sempre no seu titular, aflicoes, desgostos e magoas que interferem grandemente no 

comportamento do individuo. E, em decorrencia dessas ofensas, o individuo, em razao das 

angustias sofridas, reduz a sua capacidade criativa e produtiva. Nesse caso, alem do dano 

eminentemente moral, ocorre ainda o reflexo no seu patrimonio material. 

Desta maneira, a inclusao do dano de cunho moral no conceito se justifica na 

concepcao de que se deve resguardar todos os interesses legitimos dos titulares de direitos, 

tanto patrimoniais como extrapatrimoniais, sancionando-se, por conseqiiencia, todas as 

transgressoes havidas na pratica, qualquer que seja a lesao. 



CAPITULO 3 CONTROVERSIAS SOBRE A APLICABILIDADE DA PRESCRICAO 
^ / CIVIL OU TRABALHISTA AO DANO MORAL TRABALHISTA. 

f 
Os direitos da personalidade tern como caracteristicas, entre outras, a 

imprescritibilidade. Isto quer dizer que, nao obstante a inercia do seu titular quanto ao 

exercicio de um desses direitos, pode o mesmo, a qualquer tempo, reivindicar a sua 

efetivacao. Assim, a possibilidade de exercicio dos direitos da personalidade jamais 

prescreve. O que prescreve e a pretensao a reparacao dos danos causados a esses direitos, apos 

certo lapso de tempo previsto em lei. 

Veemente a questao do prazo prescricional a ser aplicado com relacao a pretensao 

judicial inerente aos pleitos reparatorios de dano moral na Justica do Trabalho, tern gerado 

controversias. 

O art. 7°, XXIX, da Constituicao Federal, e o art. 11, da CLT, fixam os prazos 

prescricionais das acoes referentes aos creditos resultantes das relacoes de trabalho. 

O que ha em comum, na maioria das acoes, e o fundamento juridico do pedido de 

indenizacao, seja material ou moral, que vem a ser a responsabilidade subjetiva do 

empregador (art. 186, CC, art. 5°, V e X, CF). 

E inegavel, mesmo sendo a controversia decorrente das relacoes de trabalho, que os 

operadores do Direito valem-se da aplicacao subsidiaria do Direito Civil (art. 8°, CLT). 

Para a corrente dominante, o fato do operador do Direito utilizar o Direito Civil 

como instrumental tecnico-juridico para encaminhar a propositura da demanda sobre a 

responsabilidade civil nas relacoes do trabalho em nada altera, seja a competencia material ou 

a questao da prescricao. 

Neste aspecto, nao se pode esquecer que o fundamento da causa de pedir nao e 

apenas o fundamento juridico (causa de pedir proxima). Ao lado do aspecto juridico, o pedido 

decorre de fatos, ou seja: do fundamento fatico (causa de pedir remota). 

A causa de pedir, como um dos fatores legais para o exercicio do direito de acao, 

deve ser vista em seu conjunto e nao de forma isolada. 

Aplica-se a Lei Civil, ante a omissao da Lei Trabalhista, pois, no ato de julgar, o juiz 

nao pode alegar omissao, lacuna ou obscuridade (arts. 4°, LICC, 127, CPC). 
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3.1 Aplicabilidade da Prescricao Trabalhista no Dano Moral 

r 
J No Direito do Trabalho, pelas suas peculiaridades, o estudo da prescricao merece 

enfoque norteado no principio protecionista, ante a insuficiencia economica do trabalhador e a 

subordinacao do mesmo diante do empregador. Essas peculiaridades, como e basilar, 

impedem-no de reclamar os direitos violados durante a vigencia do contrato de trabalho, pelo 

receio que tern o obreiro de perder o emprego. Esse receio ainda permanece mesmo depois da 

rescisao do contrato, pelas conseqiiencias advindas de uma informacao desabonadora nas 

referencias dadas pelo antigo empregador. 

A proposito do tema, e oportuno lembrar o escolio de Delio Maranhao (apud 

PRUNES, 1996, p. 224): "Ao direito do empregador de dirigir e comandar a atuacao concreta 

do empregado corresponde o dever de obediencia por parte deste; ao direito de controle 

correspondem os deveres de obediencia, diligencia e fidelidade". Nesse sentido, o autor 

preleciona que: 

Este conjunto de fatos que levam a se afirmar a subordinacao, fazem com que se 
possa entender que e ela de tal porte e intensidade que o assalariado nao tern 
liberdade de bater as portas do Judiciario em procura de justica e de seus direitos, 
pois estaria em posicao inferior ao empregador; tambem ate o temor de represalias 
poderia se agregar a nao poucas situacoes concretas. 

O fundamento da prescricao e a inercia ou negligencia do credor ou titular da 

pretensao, no exercicio, em tempo certo, da acao correspondente. Mas como e notorio, nao se 

pode falar em inercia ou negligencia quando o trabalhador deixa de reclamar algum direito 

durante a relacao de emprego, muito menos na presuncao de abandono do direito, que, por 

obvio, e incompativel com o seu estado de hipossuficiencia economica. 

No Direito do Trabalho, embora existam razoes de sobra, o legislador brasileiro nao 

adotou quaisquer causas suspensivas ou interruptivas da prescricao, como ocorre no Direito 

Civil (art. 197 e seguintes do Codigo Civil). Advindo deste enfoque, nada impede, mas ao 

contrario, indica-se, deva o interprete procurar amenizar os criterios legais para favorecer o 

trabalhador em obediencia aos principios do Direito do Trabalho, especialmente adotando a 

norma mais benefica ao autor da demanda, porque e inaceitavel falar-se em inercia do 

trabalhador que na vigencia do contrato de trabalho deixa de reclamar direitos violados. 
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Assim sendo, o instituto da prescricao no Direito do Trabalho deve ser visto levando-

se em conta os principios e peculiaridades que cercam esse ramo especial do Direito, e, em 

particular, a hipossuficiencia e a subordinacao do trabalhador perante o empregador. Na 

esfera trabalhista, a interpretacao deve ser feita em favor do trabalhador hipossuficiente e nao 

contra o mesmo. Alias, e da essentia do Direito que toda interpretacao deve ser feita em favor 

daquele a quern a norma legal visa proteger. 

De acordo com o principio da norma mais favoravel, vigorante no Direito do 

Trabalho, diante de varias normas, mesmo que sejam provenientes de diferentes fontes, 

aplica-se sempre a que for mais favoravel ao trabalhador, como ensina Amauri Mascaro 

Nascimento (1989, p. 164/65) e e principio assente internacionalmente: 

Ao contrario do Direito comum, em nosso direito, a piramide, que entre as normas 
se forma, tera como vertice nao a Constituicao Federal ou as convencoes coletivas 
de modo imutavel. O vertice da piramide da hierarquia das normas trabalhistas sera 
ocupado pela norma vantajosa ao trabalhador, dentre as diferentes em vigor. Esse 
principio so nao se aplica quando houver norma proibitiva do Estado tratando da 
questao. 

A posicao do TST sobre o tema e dividida. A Subsecao I I daquela Corte aplicou a 

prescricao trabalhista, entendendo que se a postulacao da indenizacao por danos morais e feita 

na Justica do Trabalho, nao ha como se pretender aplicacao do prazo de prescricao decenaria, 

porque o ordenamento juridico trabalhista possui prazo proprio. A ementa do acordao esta 

assim redigida: 

ACAO RESCISORIA. NAO-OCORRENCIA DE VIOLACAO DE LEI DANO 
MORAL. PRESCRICAO. Carece de respaldo legal a pretensao obreira de rescisao 
de decisao que extingue reclamatoria postulando danos morais, decorrentes do 
reconhecimento da nao-caracterizacao de ato de improbidade, por ocorrencia de 
prescricao, dada a nao-configuracao de violacao do art. 177 do CC/1916, uma vez 
que: a) a lesao a boa fama e a imagem do Empregado surgiu com a dispensa, tida 
como motivada, e nao com o reconhecimento, em juizo, da inocencia do Reclamante 
e da ausencia de justa causa da dispensa, razao pela qual deveria haver, na primeira 
reclamatoria, cumulacao de pedidos, relativos as verbas rescisorias e a indenizacao 
por dano moral, ja que, pelo principio da actio nata, o prazo prescricional comeca a 
fluir da data em que ocorrida a lesao ao direito do Autor; b) se a postulacao da 
indenizacao por danos morais e feita na Justica do Trabalho, sob o fundamento de 
que a lesao decorreu da relacao de trabalho, nao ha como se pretender a aplicacao do 
prazo prescricional de 20 anos, referente ao Direito Civil (CC/1916, art. 177), 
quando o ordenamento juridico-trabalhista possui prazo prescricional unificado de 2 
anos, a contar da ocorrencia da lesao (CF, art. 7°, XXIX; CLT, art. 11); e c) Nao ha 
que se falar em interrupcao da prescricao pelo ajuizamento da primeira reclamatoria, 
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tendo em vista que, por nao versar sobre o dano moral, nao demonstrou a ausencia 
de passividade do Empregado em relacao a pretensa lesao sofrida em sua honra e 
imagem" (PROC. TST-ROAR - 39274/2002-900-03-00; SDI-II, Relator Ministro 
Ives Gandra Martins Filho, DJU de 13/12/2002). 

Pode-se pensar que o fundamento fatico decorre da relacao juridica trabalhista, logo, 

qualquer verba judicial decorrente deste vinculo implica a regulacao dos seus efeitos 

prescricionais pela norma inserta no art. 7°, XXIX, da Constituicao Federal. 

Indaga-se, pois, se o prazo e o referente aos creditos trabalhistas, de cinco anos 

durante o contrato de trabalho, ate dois apos a extincao deste (CF, art. 7°, inciso XXIX) ou o 

previsto no Codigo Civil de vinte anos na vigencia do Codigo de 1916 (art. 177) e de tres ou 

de dez anos na vigencia do Codigo de 2002 (arts. 205 e 206, § 3°, inciso V, respectivamente). 

Tais indagacoes aplicam-se, igualmente, as pretensoes de danos moral, material e estetico 

decorrentes de acidentes de trabalho, como especies do genero dano pessoal. 

Destarte o tema, ha duas correntes de entendimento: uma que opina ser aplicavel a 

prescricao trabalhista (prevista no art. 7°, inciso XXIX da Constituicao Federal), em face do 

reconhecimento da competencia da Justica do Trabalho para apreciar e julgar tal pedido. A 

segunda corrente sustenta que a prescricao e a civil, porque mesmo praticado o dano em 

decorrencia da relacao de emprego e, em conseqiiencia, sendo a Justica do Trabalho a 

competente para julgar os pedidos respectivos, trata-se de uma acao de carater pessoal e, 

portanto, aplicaveis as normas do Codigo Civil brasileiro. 

As argumentacoes que defendem a prescricao trabalhista, em regra, tem-se assentado 

no reconhecimento da competencia da Justica do Trabalho para apreciar e julgar os pedidos 

de tais reparacoes. Como e sabido, o prazo prescricional para o exercicio de uma pretensao 

nao se fixa levando em conta a competencia do juizo para conhecer do pedido respective A 

prescricao decorre da natureza do direito material discutido, independentemente do orgao do 

Judiciario que deva apreciar o litigio. 

Essa e a posicao adotada por parte da jurisprudencia laboral: 

Dano Moral na Justica do Trabalho - Indenizacao - Prazo de Prescricao Trabalhista e 
Nao Civil - Quando em juizo estao litigando as partes do contrato de trabalho, 
ambas agindo na condicao de empregado e empregador, e tendo por objeto a 
indenizacao por dano moral decorrente de alegado ato ilicito patronal, a pretensao de 
direito material deduzida na reclamatoria possui natureza de credito trabalhista que, 
portanto, sujeita-se, para os efeitos da contagem do prazo de prescricao, a regra 
estabelecida no art. 7°, XXIX, da CF/88, e nao a prescricao do Codigo Civil (1916). 



45 

Recurso de Revista nao conhecido. (TST - 5 a T. - RR n. 540996 - Rel. Juiz 
Convocado Walmir Oliveira da Costa - j . 29.11.2000 - DJ 15.12.2000 - p. 1.035) 

Prescricao - Dano Moral - O suposto dano moral, entendido como aquele decorrente 
da infringencia de clausulas implicitas e acessorias do contrato de trabalho ou de ato 
cometido por sujeitos da relacao de emprego, nessa qualidade e em seu 
desenvolvimento, sujeita-se a prescricao do artigo 7°, inciso XXIX, da Constituicao 
Federal. (TRT - 15" R - l a T. - RO n. 31.532 - Rel. Luiz Antonio Lazarim -
DOESP 2.5.2000 - p . 19) 

Dano Moral - Prescricao - A indenizacao de dano moral, na Justica do Trabalho, e 
considerada credito trabalhista por ser decorrente da violacao de um direito do 
trabalhador, durante uma relacao de emprego ou de trabalho. Sendo credito 
trabalhista, esta indenizacao fica sujeita a prescricao bienal prevista no art. 7°, inciso 
XXXIX da Carta Politica de 1988. (TRT - 9 a R. - 2 a T. - RO n. 15384/97 - Ac. 
013741/98 - Revisor Luiz Eduardo Gunther - j . 1.6.1998 - Revista LTr 62-09/1282) 

Ao tratar da prescricao trabalhista, a Constituicao Federal (art. 7°, inciso XXIX) 

refere-se a "creditos resultantes das relacoes de trabalho". Entretanto, a reparacao do dano 

moral, mesmo praticado em face da relacao de emprego, nao constitui credito trabalhista 

stricto sensu. 

Por outro lado, e certo que na Justica do Trabalho nao se aplica apenas normas de 

carater estritamente trabalhista, como decorre da disposicao do artigo 8° da CLT, estando o 

Juiz do Trabalho autorizado, na falta de disposicoes legais ou contratuais trabalhistas, a 

decidir de acordo com a jurisprudencia, por analogia, por eqiiidade, e outros principios e 

normas gerais de Direito e ate com base no Direito comparado. 

Como acima aludido, nao e a natureza da materia que determina a competencia da 

Justica do Trabalho, como tambem nao e a competencia material que fixa o prazo 

prescricional de uma acao. A prescricao e instituto de direito material, enquanto que a 

competencia pertence ao direito processual. Logo, o argumento da competencia da Justica 

laboral e insuficiente para justificar a aplicacao da prescricao trabalhista ao dano moral no 

Direito do Trabalho. 

Em decorrencia, ha exemplo na Justica do Trabalho em que o prazo prescricional nao 

e o trabalhista. E o caso do nao recolhimento do FGTS, sobre o que entendem os tribunals que 

o prazo prescricional para se reclamar a sua regularizacao e trintenario, como consta do 

paragrafo 5°, do art. 23 da Lei 8.036/90: "O processo de fiscalizacao, de atuacao e de 

imposicao de multas reger-se-a pelo disposto do Titulo VI I da CLT, respeitado o privilegio do 

FGTS a prescricao trintenaria". Deste modo, reconhece tambem o Enunciado 362/TST: "E 

trintenaria a prescricao do direito de reclamar contra o nao recolhimento da contribuicao para 

o Fundo de Garantia do Tempo de Servico, observado o prazo de 2 (dois) anos apos o termino 
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do contrato de trabalho". Igualmente entendem o STF e o STJ que o Fundo de Garantia tern 

natureza de contribuicao social, cuja acao de cobranca das contribuicoes somente prescreve 

em 30 anos. 

Outro caso em que nao se aplica a prescricao qiiinqiienal trabalhista diz respeito a 

complementacao de aposentadoria assegurada pelo empregador em contratacao coletiva, ao 

longo da relacao de emprego, para ser usufruida apos a aposentadoria, quando a acao para 

pleitear as diferencas correspondentes pode ser ajuizada a qualquer tempo, mesmo depois do 

prazo bienal posterior a rescisao contratual. Os dois casos citados, de prescricao com prazos 

diferentes dos trabalhistas, sao aplicados normalmente na Justica do Trabalho, sem problema 

algum. 

3.2 Aplicabilidade da Prescricao Civil no Dano Moral 

Com o advento do Novo Codigo Civil verificou-se alteracao nos prazos da prescricao 

ordinaria, que antes era de vinte anos e passou a ser de dez anos quando a lei nao haja fixado 

prazo menor (art. 205) e de tres anos para as pretensoes de reparacao civil (art. 206, § 3°, 

inciso V). 

Ha julgados que versam sobre a materia utilizando hodiernamente o novo prazo de 

civil de tres anos (art. 206, V) por nao haver correspondente no Codigo de 1916. 

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO - INDENIZACAO 
- DIREITO COMUM - PRESCRICAO - PRAZO - VINTE ANOS - REDUCAO 
PARA TRES ANOS (ARTIGO 206, § 3°, V, DO CODIGO CIVIL DE 2002) -
DECURSO DE MAIS DA METADE DO TEMPO ESTABELECIDO NA LEI 
REVOGADA - INOCORRENCIA - REGENCIA PELO CODIGO CIVIL DE 2002 
- TERMO INICIAL - FLUENCIA A PARTIR DA DATA DA VIGENCIA DO 
NOVO CODIGO - RECONHECIMENTO. Certa a reducao do prazo, de vinte para 
tres anos (novo Codigo Civil, artigo 206, § 3°, V, e artigo 2028), e decorrido menos 
da metade dos vinte anos estabelecidos no Codigo Civil de 1916, a prescricao da 
pretensao a reparacao civil, em que se compreende a resultante de acidente ou 
doenca do trabalho fundada no direito comum, rege-se pelo Codigo Civil de 2002, 
mas o termo inicial do lapso, que nao retroage, coincide com a vigencia do novo 
Codigo (artigo 2044). (2° TACivSP, A I 833.687-00/1, 12a Cam., rel. Juiz ROMEU 
RICUPERO-j. 4.3.2004). 
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Dentro do Tribunal Superior do Trabalho a tese da aplicacao da prescricao do Codigo 

Civil ganha folego perante outros demais julgadores, consoante se infere da ementa da lavra 

do Ministro JOAO ORESTE DALAZEN, verbo ad verbum: 

PRESCRICAO - DANO MORAL E MATERIAL TRABALHISTA - 1 . 0 prazo de 
prescricao do direito de acao de reparacao por dano moral e material trabalhista e o 
previsto no Codigo Civil. 2. A Justica do Trabalho nao se antepoe qualquer 
obstaculo para que aplique prazos prescricionais diversos dos previstos nas Leis 
trabalhistas, podendo valer-se das normas do Codigo Civil e da legislacao esparsa. 3. 
De outro lado, embora o dano moral trabalhista encontre matizes especificos no 
Direito do Trabalho, a indenizacao propriamente dita resulta de normas de Direito 
Civil, ostentando, portanto, natureza de credito nao-trabalhista. 4. Por fim, a 
prescricao e um instituto de direito material e, portanto, nao ha como olvidar a 
inarredavel vinculacao entre a sede normativa da pretensao de direito material e as 
normas que regem o respectivo prazo prescricional. 5. Recurso de revista de que se 
conhece e a que se da provimento. (TST - RR 1162/2002-014-03-00.1 - l a T. - Red. 
p/o Ac. Min. Joao Oreste Dalazen - DJU 11.11.2005). 

O Professor Doutor Raimundo Simao de Melo (2007) adota a corrente da prescricao 

civil, veja-se: 

Ao tratar da prescricao trabalhista, a Constituicao Federal (art. 7°, inciso XXIX) 
refere-se a 'creditos resultantes das relacoes de trabalho'. Entretanto, a reparacao do 
dano moral, mesmo praticado em face da relacao de emprego, nao constitui credito 
trabalhista stricto sens". 

Com efeito, o prazo prescricional a ser aplicado, no caso, deve ser o do Codigo Civil 

que ofereca mais beneficios ao autor. Na vigencia do atual Codigo, surge, entao, uma 

indagacao: se o prazo e de 10 anos (art. 205) ou de 3 (art. 206, § 3°, inciso V)? 

Este ultimo prazo refere-se expressamente a pretensao de reparacao civil e o primeiro 

a reparacao de danos quando a lei nao haja fixado prazo menor ou, de outra forma, quando 

inexistente previsao legal expressa sobre o assunto. Como anteriormente enfocado, nao se 

trata de um "credito trabalhista". A materia controvertida e de direito civil fundamental 

decorrente da violacao dos direitos da personalidade (integridade fisica e psiquica, intimidade, 

vida privada, dor, vergonha, honra, imagem das pessoas etc.). 

No caso dos acidentes de trabalho, por exemplo, os danos causados (materials, 

morais e esteticos) sao pessoais, com prejuizo a vida, a saude fisica e/ou psiquica, a imagem, 



48 

a intimidade etc. do cidadao trabalhador, porquanto assegura a Constituicao Federal, como 

fundamentos da Republica Federativa do Brasil e da livre iniciativa, a dignidade da pessoa 

humana, os valores sociais do trabalho, o trabalho com qualidade e o respeito ao meio 

ambiente (arts. 1°. e 170), alem de assegurar a reducao dos riscos inerentes ao trabalho, por 

meio de normas de saude, higiene e seguranca (CF art. 7°, inciso XXII). 

P 
3.3 Alternativa de Interpretacao da Problematica 

Portanto, se nao se trata de credito de natureza trabalhista, como nao existe qualquer 

dispositivo legal regulando de outra forma o prazo de prescricao para as pretensoes 

decorrentes dos danos a pessoa (moral, material e estetico), portanto aplica-se o prazo geral de 

10 anos, como previsto no artigo 205 do Codigo Civil. A norma civil esta sendo aplicada 

desde que ocorra casos de omissao regulatoria sobre a prescricao no Direito Brasileiro, ou 

seja, quando nao ha prazo expresso de prescricao sobre determinado dano, aplica-se o geral, 

de 10, previsto no artigo 205 do CC. 

Ve-se por essa corrente, que a reparacao por danos pessoais (moral, material e 

estetico) constitui direito humano fundamental de indole constitucional e nao mero direito de 

natureza trabalhista ou civil. Desse modo, por inexistir norma expressa sobre o prazo de 

prescricao das respectivas pretensoes, aplicam-se subsidiariamente os prazos previstos na lei 

civil: de 10 anos quando a lei nao haja fixado prazo menor. 

Com base em tudo o que foi exposto, entende-se que a prescricao a ser adotada nas 

acoes de dano moral nas relacoes de trabalho e a do art. 205 do Codigo Civil de 2002. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

V 
Este trabalho deixou evidente que o instituto da Prescricao do Dano Moral no ambito 

trabalhista, dentro do nosso ordenamento juridico, e evidenciado sob cizanias doutrinarias e 

jurisprudenciais de alta relevancia. 

Todos os preceitos constitucionais e legais foram ser analisados a luz das normas que 

consagram os direitos fundamentals. A Justica tern que ser dirigida ao social e, somente assim pode 

veicular-se o liame entre justica e processo, isto posto, a protecao aos direitos personalissimos do 

trabalhador integra e constitui a base e o fundamento do Direito do Trabalho. 

Com a abordagem do instituto da prescricao envolvendo o campo do dano moral nas 

relacSes de trabalho ora explicitada, finaliza-se este estudo monografico com o a ideia de que 

os direitos fundamentals sao bens juridicos supremos, ocupando grau superior na ordem 

juridica. O principio protecionista e o principio da norma mais favoravel devem nortear a 

aplicacao da prescricao, sendo assim, o processo nao pode ser visualizado como um fim em si 

mesmo, mas como instrumento para tutelar e salvaguardar o respeito a pessoa humana em 

toda a sua dimensao. X 

O capitulo 1 que tratou da prescricao, abordou o tema no ambito civil e trabalhista 

como itinerario para a pacificacao das relacSes juridicas, tendo na prescricao um porto seguro 

a estabilidade de tudo o que envolve o direito de acao entre particulares, neste capitulo o que 

se observou foi a real funcao do instituo da prescricao e sua importancia desde a pretensao da 

acao quanto ao seu deslinde podendo ser decretada ex officio. 

O capitulo 2 tratou da evidente competencia da justica do trabalho em apreciar acSes 

relativas ao dano moral na relacao de trabalho e o dano moral, este que pode ser direcionado 

ao empregador ou ao empregador, sendo atraves de um desequilibrio sofrido pelo sujeito de 

direito, pessoa fisica, atingida no patrimonio ou na moral em conseqiiencia da violacao de 

norma juridica por fato ou ato alheio. Tendo sido abordado diante de suas possibilidades de 

ofensa e meios de reparacao. 

O terceiro e ultimo capitulo cuidou em explicitar a prescricao a ser utilizada nesta 

esfera juridica, pois como e sabido, o prazo prescricional para o exercicio de uma pretensao 

nao se fixa levando em conta a competencia do juizo para conhecer do pedido respectivo. A 

prescricao decorre da natureza do direito material discutido, independentemente do orgao do 

Judiciario que deva apreciar o litigio, assim ensejando melhor reparabilidade mediante da 

norma civil a ser aplicada e por inexistir norma expressa sobre o prazo de prescricao das 
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respectivas pretensoes, qual seja a prescricao civil contida no Codigo Civil artigos 205 e 206, 

paragrafo 3°, V, que e mais sensata a ser invocada, aplicado-se subsidiariamente os prazos 

previstos na lei civil: de 10 anos quando a lei nao haja fixado prazo menor. 



REFERENCIAS 

ALMEIDA, Amador Paes de. Curso pratico de processo do trabalho. 14. ed. rev. atual. e 
amp. Sao Paulo: Saraiva, 2002. 

AMORIM, Bruno Nascimento. Prescricao em perspectiva: cotejo entre os argumentos 
contrarios e favoraveis. In. Jus Navigandi. Disponivel em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/ 
texto.asp?id=6781>. Acesso em: 07 jun. 2007. 

ANTUNES, Oswaldo Moreira. A prescricao intercorrente no direito processual do trabalho. 
Sao Paulo: LTr, 1993. 

AREOSA, Ricardo. Manual do processo trabalhista, volume 1: (fase de conhecimento). Rio 
de Janeiro: Forense, 1999. 

BARBI, Celso Agricola. Direito processual do trabalho. / Alice Monteiro de Barros coord. 2. 
ed. sao Paulo: LTr, 2001. 

BITTAR, Carlos Alberto, Reparacao Civil por Danos Morais, Sao Paulo, Editora Revista dos 
Tribunals, 1993. 

BITTAR, Carlos Alberto. Reparacao Civil por Danos Morais. 3. ed. ver. atual e amp. Sao 
Paulo: Revista dos Tribunals, 1997. 

BRASIL, Constituicao (1988). Emenda constitucional n°45, de 31 de dezembro de 2004. Da 
nova redacao ao art. 114 e outros, da Constituicao Federal, alterando e inserindo paragrafos. 
PINTO, Antonio L. de T; WINDT, Marcia, C. V. dos S.; CESPEDES, Livia (orgs). In Vade 
Mecum. Sao Paulo: Saraiva, 2006. 

BRASIL. Codigo Civil Comentado, Sao Paulo: LTr, 2003. 

CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 2. ed. rev., atual. e ampl.; 5. tir. Sao Paulo: Revista dos 
Tribunals, 2001. 

CARMO, Julio Bernardo do. Leis trabalhistas In. Jus Navigandi. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/ texto.asp?id=6789>. Acesso em: 07 mai. 2007. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6781
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6781
http://jus2.uol.com.br/doutrina/%20texto.asp?id=6789


52 

CARRION, Valentin. Comentdrios a Consolidagoes das Leis do Trabalho. 28. ed. atual. por 
Eduardo Carrion. Sao Paulo: Saraiva, 2003. 

CASTELO, Jorge Pinheiro, "Dano Moral Trabalhista. Competencia" in "Trabalho & 
Doutrina", n° 10, Sao Paulo, Editora Saraiva, setembro/1996. 

CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. A prescricao das acoes trabalhistas de 
reparacao de danos materials e morais. Jus Navigandi. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6456>. Acesso em: 07 jun. 2007. 

CHIOVENDA, Giuseppe, Instituigoes de Direito Processual Civil, vol. 2, 2 a ed., Sao Paulo, 
Saraiva, 1965. 

CINTRA, Antonio Carlos de Araujo, Grinover, Ada Pellegrini, & Dinamarco, Candido 
Rangel, Teoria Geral do Processo, 9a ed., 2 a tiragem, Sao Paulo, Malheiros Editores Ltda., 
1993. 

COSTA, Orlando Teixeira da, "Da agao trabalhista sobre dano moral" in "Trabalho & 
Doutrina", n° 10, Sao Paulo, Editora Saraiva, setembro/1996, p. 66/67. 

DALAZEN, Joao Oreste, Competencia Material Trabalhista, Sao Paulo, LTr Editora, 1994. 

DALAZEN, Joao Oreste, "Indenizagdo Civil de Empregado e Empregador por Dano 
Patrimonial ou Moral" in "Revista de Direito do Trabalho", n° 77, Sao Paulo, Editora Revista 
dos Tribunals, marco/1992. 

DONOSO, Denis. Prescricao no novo Codigo Civil. Alguns apontamentos de direito 
intertemporal. Analise do art. 2.028 da nova lei. Jus Navigandi. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9423>. Acesso em: 11 jun. 2007. 

FIGUEIREDO, Antonio Borges de; MARTINS, Alan. Prescrigao e decadencia no direito 
civil. 2 a ed., Porto Alegre: Sintese, 2004, p. 60. 

FLORINDO, Valdir, Dano Moral e o Direito do Trabalho, 2 a ed., LTr Editora, Sao Paulo, 
1996. 

GOMES, Orlando. Direito do trabalho In. Jus Navigandi. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/ texto.asp?id=6789>. Acesso em: 07 mai. 2007. 

LEAO, Antonio Carlos Amaral, A questao do Dano Moral na Justiga do Trabalho in Revista 
dos Tribunals, vol. 701, Sao Paulo, Editora Revista dos Tribunals, marco/1994, p. 248/249. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6456
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9423
http://jus2.uol.com.br/doutrina/%20texto.asp?id=6789


53 

MARANHAO Delio; VIANNA Segadas; TEXEIRA Lima. Instituicoes de direito do trabalho: 
volume I e I I . 19. ed. atual. / por Arnaldo Siissekind e Joao de Lima Texeira Filho. Sao Paulo: 
LTr, 2000. 

Nascimento, Amauri Mascaro, Iniciagao ao Direito do Trabalho, 22a ed., Sao Paulo, LTr 
Editora, 1996. 

, Valdir. Dano Moral e o Direito do Trabalho. 3. ed. rev. e amp. Sao Paulo: 
LTr, 1999. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho (\6a ed., Sao 
Paulo, Editora Saraiva, 1996. 

OLIVEIRA, Francisco Antonio de; Do Dano Moral; In. Revista de Direito do Trabalho; Vol 
62, n 01, p 24 a 32; Jan; 1998. 

OLIVEIRA, Paulo Eduardo V. O dano pessoal no Direito do Trabalho, Sao Paulo: LTr, 
2002, passim. 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo. O Dano Moral na Relacao de Emprego. 2. ed. rev. e atual. 
Sao Paulo: LTr, 1999. 

PINTO, Jose Augusto Rodrigues. Processo trabalhista de conhecimento. 7. ed. Sao Paulo: 
LTr, 2005. 

PRUNES, Jose Luiz Ferreira. A prescricao no Direito do Trabalho, p. 224, 2 a ed., Sao Paulo: 
LTr, 1996. 

REIS, Clayton. Dano Moral. 4. ed. atual. e amp. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: responsabilidade civil. (Colecao de direito civil; v. 4) 18. 
ed. rev.; 2. tir. Sao Paulo: Saraiva, 2001. 

SAAD, Eduardo Gabriel. Direito processual do trabalho. 2. ed. Sao Paulo: LTr, 1998. 

SAAD, Eduardo Gabriel. CLT Comentada, Sao Paulo: Editora LTr, 2000. 



54 

SANTOS, Moacyr Amaral, Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 1° volume, 6 a ed., 
Sao Paulo, Saraiva, 1978. 

SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O Dano Moral na Dispensa do Empregado. 3.ed. Sao Paulo: 
LTr, 2002. 239 p. 

SANTOS, Antonio Jeova dos. Dano Moral Indenizdvel. 2 a. ed. Sao Paulo: Lejus, 1999. 

SILVA, De Placido e. Vocabuldrio Juridico. 24. ed. atual. Nagib Slaibi Filho e Glaucia 
Carvalho. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

SILVA, Luiz Pinho Pedreira da. A Reparacao do Dano Moral no Direito do Trabalho. Sao 
Paulo: Ltr, 2004. 232 p. 

Supremo Tribunal Federal. Sumula n° 210. Disponivel em: 
<http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp>. Acesso em: 25 abr. 2007. 

SUSSEKIND, Amaldo. Direito constitucional do trabalho. I por Arnaldo Siissekind. 3. ed. 
ampl. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 

SUSSEKIND, Arnaldo, Direito Constitucional do Trabalho, Rio de Janeiro: Editora Renovar, 
1999. 

, Arnaldo. Convenqoes da OIT. Sao Paulo: LTr, 1994. 

. Direito internacional do trabalho. 2° ed. atual., ampl. Sao Paulo: LTR, 
1987. 

TEIXEIRA FILHO, Joao de Lima. O dano Moral no Direito do trabalho; In. Revista do 
Ministerio Publico do Trabalho; Vol 6, n 12, p 25 a 46; set; 1996. 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Dano Moral. 4. ed. atual. e ampl. Sao Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2001. 

VEIGA JUNIOR, Celso Leal da. A competencia da justica do trabalho e os danos morais. 
Sao Paulo: LTr, 2000. 

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/nova/pesquisa.asp


55 

^N2f^ SpV i <5 d\SfV°nnJ:eit° C i V i l r e s P ° n s a h i l i d ^ e civil. (Colecao de direito civil; v. 4) 4. ed. Sao Paulo: Atlas, 2004 


