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degrau na escada do conhecimento, e 
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aconteceria, estes me deram a forca que 
faltava nos momentos dif iceis. 



Todo homem tern o direito de viver a nao 
ser pela sua propria lei, da maneira que 
quer viver, de trabalhar como quiser e 
quando quiser, de descansar como 
quiser, de morrer como quiser, de viver 
aonde quiser, de mover-se pela face do 
planeta l ivremente sem passaportes, por 
que o planeta e dele, o planeta e nosso, 
tern direito de pensar o que ele quiser, de 
escrever o que ele quiser, de desenhar, 
de pintar, de cantar, de compor o que ele 
quiser. 

(Raul Seixas) 



R E S U M O 

A presente pesquisa cientif ica tern por objetivo mostrar a evolucao jur idica dos 

Direitos do Trabalhador, apresentando o historico da relagao Trabalhador - Patrao, a 

partir do surgimento do Direito Material do Trabalho passando pelas conquistas de 

direitos pelos 'trabalhadores ao longo dos seculos ate os dias atuais. Destaca-se, 

contudo, a luta recente do trabalhador estudante pelo direito a Jornada de trabalho 

especial , para assistir aulas e realizar aval iacoes, quando estas nao puderem ser 

lecionadas em horario diverso do de sua Jornada normal de trabalho, fazendo uso do 

Direito Brasileiro comparado ao Direito Portugues, no qual o trabalhador estudante ja 

possui legislagao propria, onde sao regulamentados todos os seus direitos. 

Ressalte-se ainda, a demora excessiva da tao almejada reforma trabalhista, que 

deveria ser promulgada de modo a cerrar as lacunas existentes na Consol idagao 

das Leis do Trabalho, alem de regulamentar os direitos garantidos na Consti tuigao 

Federal de 1988 que ainda carecem de Lei infraconstitucional complementar. Para 

tanto, fez-se necessario reunir e analisar a doutrina, legislagao, jur isprudencia e 

possiveis artigos cientif icos ja publicados sobre o tema, uti l izando-se de tres 

metodos de pesquisa cientif ica: o hipotetico-indutivo, como metodo de abordagem e 

os metodos historico-comparativo e o exegetico-juridico, como metodos de 

procedimento. 

Palavras chave: Trabalhador Estudante; Reforma Trabalhista; Jornada de Trabalho. 



A B S T R A C T 

This scientif ic research aims to show the evolution of the Legal Rights of Workers, 
presenting the history of the relationship Worker - Policyholder Services, f rom the 
emergence of the Labour Law Material passing through the achievements of workers 
rights throughout the centuries until today. It is noteworthy, however, the recent 
struggle of the working student for the right to special working hours to attend classes 
and evaluations, when these can not be taught in a t ime different f rom their normal 
working day, making use of right compared to Brazilian Portuguese law, in which the 
student worker already has its own legislation, which are regulated all their rights. It 
should be noted also, the excessive delay of the much longed for labor reform, which 
should be enacted so as to close loopholes in the Consolidation of Labor Laws, 
besides regulating the rights guaranteed in the Constitution of 1988 that still require 
addit ional infra Law . To this end, it was necessary to gather and analyze doctr ine, 
legislation, jur isprudence and possible papers already published on the subject, 
using three methods of scientific research: the hypothetico-inductive method as 
approaches and methods-historical exegetical and comparative-legal, as methods of 
procedure. 

Keywords: Student Worker, Labor Reform, Labor Day. 
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1 INTRODUQAO 

O presente trabalho cientif ico tenta enfatizar a analise do surgimento e da 

evolugao dos direitos do trabalhador, apresentando a relacao entre o trabalhador e o 

tomador de servigos ao longo dos seculos ate os dias atuais, focando-se na luta 

atual dos trabalhadores estudantes brasileiros para" que seja reconhecido e 

resguardado seu direito a educagao, caracterizado principalmente, por uma Jornada 

de trabalho especial, para que possam trabalhar sem comprometer seus estudos, 

assist indo aulas ate mesmo em horario de trabalho, desde que estas nao possam 

ser lecionadas em horario diverso, dispondo de maior tempo livre em dias que 

antecedem as avaliagoes para que possam estudar urn pouco mais, dentre outras 

situagoes apresentadas ao longo dos capitulos. 

Propoe-se, no primeiro capitulo, demonstrar os fatos e os valores existentes 

na relagao de trabalho, que, infelizmente, apesar de intensamente ativos na 

sociedade, estao com estruturas normativas absolutamente ul trapassadas, o que 

tern prejudicado cada vez mais o relacionamento entre o trabalhador e seu patrao, 

cr iando impasses diante da globalizagao que a cada dia acelera mais as relagoes 

entre os cidadaos. 

Diante da tamanha velocidade da evolugao das relagoes humanas, o direito 

aparentemente para no tempo, prejudicando por demais a sociedade que dele 

necessita, a Consol idagao das Leis do Trabalho, por exemplo, possui 67 anos de 

vigencia e esta mais do que na hora de "aposenta-la". Muita coisa mudou desde 1° 

de Maio de 1943, quando o Decreto Lei em questao fora promulgado pelo entao 

Presidente do Brasil Getulio Vargas, e, no entanto, as tentativas de reformas nao 

obt iveram sucesso, apesar de tantas emendas que quando foram votadas e 

aprovadas pelo Congresso Federal, ja estavam tambem ultrapassadas. 

Nao obstante tais tentativas, o Direito Trabalhista Brasileiro tern cont inuado 

deficiente em varias materias, que sao tratadas, apenas em algumas Convengoes 

Coletivas de Trabalho, o que beneficia alguns, mas prejudica muitos trabalhadores, 

pois estes Acordos Coletivos apenas abrangem uma classe de trabalhadores. 

Dentre as materias mais deficientes em termos de normatizagoes esta a parte que 

trata dos Direitos do trabalhador estudante, o agente principal e razao desta 

monograf ia. 
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Seria um grande erro discutir a importancia de tais Convengoes Coletivas 

garant idas ate pela Constituigao Federal de 1988, todavia deve-se incumbi- las 

apenas de tratar de questoes de cada profissao, de cada classe de trabalhador. 

A lgumas protegoes jur ldicas, como por exemplo, a protegao ao trabalhador 

estudante, devem ser inseridas em regras gerais, abrangendo e beneficiando todos 

os trabalhadores, sem distingao por classe, genero, religiao, ou qualquer outra. 

Percebe-se a grande evolugao do direito trabalhista desde o ultimo seculo, 

pr incipalmente quando aliado aos pensamentos de justiga social formulados 

inicialmente no seculo XIX e aprimorados a cada dia, especialmente com o 

surgimento dos direitos sociais, que tern por objetivo aproximar as relagoes entre 

empregado e empregador, afastando apenas o lado economico do trabalho, 

e levando a importancia de principios como os da dignidade e da sol idariedade do 

trabalho e el iminando as nogoes escravistas do trabalho de outrora, onde o 

trabalhador nao possuia direitos, apenas obrigagoes. 

Diante dessa evolugao surgiram diversos direitos que com o passar dos 

anos foram sendo posit ivados e garantidos aos trabalhadores. Os principals direitos 

conquistados serao tratados no segundo capitulo, que explanara tais direitos, de um 

ponto de vista crit ico, apresentando a opiniao de doutr inadores e o descri to na 

Consti tuigao Federal de 1988 e nas Leis Trabalhistas em vigor. 

No tocante ao trabalhador que estuda, a Consolidagao das Leis do Trabalho 

tutela apenas os direitos do empregado estudante menor de idade, esquecendo o 

legislador de mencionar no diploma legal, os Direitos dos Trabalhadores maiores de 

idade, direitos estes que deverao ser elucidados, no terceiro capitulo, com 

fundamento nas novas tendencias do direito do trabalho brasileiro e internacional, 

demonstrando-se que todos os trabalhadores que se encontram nesta situagao 

possuem direitos que devem ser salvaguardados. 

E necessaria, entretanto, a analise de ambas as partes na relagao, e nao 

apenas do trabalhador, sabe-se que cada hora a menos trabalhada e uma hora de 

prejuizo para o tomador de servigos, entao ha de se buscar uma solugao justa para 

todos, onde nenhuma parte saia prejudicada, pois so assim, este direito poderia ser 

resguardado na realidade e nao apenas normatizado, fator que implica sua 

frequente violagao, como ocorre com tantos direitos dos brasileiros. Ressalte-se 

ainda que, esta solugao deve resolver o conflito existente entre direito a Educagao e 

Direito ao Trabalho, direitos fundamentals garantidos const i tucionalmente, que 
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entram em colisao quando o trabalhador tenta qualif icar-se atraves do estudo, mas e 

impedido por nao dispor de tempo suficiente para isso, devido a Instituicao de 

Ensino nao aplicar aulas em horario diverso de sua Jornada de trabalho normal, por 

necessitar fazer horas extras, como e de praxe em todas as prof issoes, sendo, 

muitas vezes, transferido para local distante do de suas aulas, dentre varias outras 

razoes, conflito nao dirimido pela legislagao trabalhista brasileira, que em normas 

gerais e absolutamente omissa, deixando para a negociagao e o dialogo com os 

empregadores, que na maioria das vezes nao compreendem que quanto mais o 

t rabalhador esforgar-se e qualif icar-se, melhor fara seu servigo, beneficiando a todos 

que integram a relagao. 

Para a concretizagao deste ideal seria necessario um estudo mais 

aprofundado da doutrina sobre o assunto, que por considerado bastante polemico 

e/ou por prejudicar, num pensamento inicial, os tomadores de servigo, que sao os 

que verdadeiramente comandam o pais, decidindo qual lei pode ser votada ou nao, 

qual deve ser aprovada, ou nao, e praticamente esquecido pela maioria dos 

doutr inadores, o que torna mais dificil a pesquisa, mesmo assim, deve-se, a 

qualquer custo, tentar mudar o panorama existente. 

Destarte, como todos os direitos dos trabalhadores, este nao sera 

reconhecido sem lutas, e este trabalho e apenas uma forma de reunir e analisar toda 

a doutr ina, legislagao, jur isprudencia e possiveis artigos cientif icos ja publ icados 

sobre o assunto, uti l izando-se de tres metodos de pesquisa cientif ica: o hipotetico-

indutivo, como metodo de abordagem, onde sao anal isadas situagoes envolvendo as 

especies de trabalhadores estudantes que possuem o direito a educagao 

assegurado pela legislagao especif ica, para uma analise geral das demais especies 

de trabalhadores; os metodos historico-comparativo e o exegetico-juridico, como 

metodos de procedimento, demonstrando o historico dos direitos dos trabalhadores 

e a comparagao dos direitos entre os trabalhadores estudantes brasileiros e 

Portugueses, uma vez que, em Portugal, tem-se um diploma legal especif ico que 

resguarda o direito a educagao do trabalhador estudante. 
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2 S U R G I M E N T O E E V O L U Q A O D O S D I R E I T O S D O S T R A B A L H A D O R E S 

Ao tentar buscar a origem de um Direito e comum pesquisar inicialmente no 

Direito Romano, entretanto, quando se trata dos Direitos dos Trabalhadores, a 

principio, em Roma nao se encontra o potencial necessario para vislumbrar a 

essencia jur idica deste tema. Em contraposto, nao se pode negar a existencia da 

primeira forma de trabalho naquela civil izagao: a escravidao. O trabalho era tao 

somente uma forma de castigo, uma penalidade, os que eram reduzidos a esta 

si tuacao eram humilhados e desprovidos de honra, o que tomou distante a ideia 

central do direito trabalhista, qual seja, a de que o trabalho e uma forma de tornar 

digna a pessoa humana e nao uma mera obrigagao com carater penalizador voltado 

a cr iminosos e desfavorecidos f inanceiramente. 

A nocao de trabalho supracitada tardou bastante a modif icar-se, tendo uma 

min ima evolugao com o surgimento dos Colegios de Artesaos Romanos, que 

provavelmente, por consti tuirem-se como instituigoes de fundo religioso puderam 

observar a necessidade da divisao das atividades, atribuindo o devido valor a cada 

fungao, por perceber que todos eram indispensaveis, este fato e considerado por 

alguns doutr inadores, como, por exemplo, Russomano (1984, p. 08), "o inicio do 

sindicalismo". 

Ademais , pouca evolugao houve no campo dos direitos trabalhistas, que so 

vieram a progredir novamente com o advento da Revolugao Industrial. 

2.1 A N T E S E DEPOIS DA REVOLUQAO INDUSTRIAL 

No per iodo pre-revolugao industrial o exercicio da atividade laborativa deixa 

de ser exercida no circulo familiar, passando a ser realizada por tres tipos de 

pessoas: os escravos, que na epoca eram seres humanos tratados como coisas, 

assim como tambem no periodo romano, sendo postos a margem da sociedade, 

sem possuir nenhum direito, nem ao menos podiam ser equiparados a um sujeito de 

direitos; os servos ou vassalos, que nao diferiam muito dos escravos, ja que nao 

possuiam uma condigao livre, pois eram obrigados a trabalhar nas terras dos 
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senhores feudais, entregando a estes a maior parte do fruto de seu trabalho, em 

troca apenas da autorizacao para trabalhar mais na terra e de algum tipo de 

protecao militar e polit ica, sem possuir nenhum direito; e os t rabalhadores das 

Corporagoes de Oficios, associacoes bem organizadas hierarquicamente, 

compostas por mestres, auxil iares (ou companheiros) e aprendizes. Apesar de 

possui rem uma ordem jur idica bastante arcaica, comparada aos dias atuais e com o 

objetivo principal de regular a produgao artesanal, cada corporagao possuia um 

estatuto e neste, a lgumas normas ja discipl inavam a relagao de trabalho dando um 

pouco de l iberdade aos trabalhadores. Nestes termos, posiciona-se Martins (2005, p. 

38): 

Os mestres eram os proprietaries das oficinas, que ja tinham passado pela 
prova da obra-mestra. Os companheiros eram trabalhadores que percebiam 
salarios dos mestres. Os aprendizes eram menores que recebiam dos 
mestres o ensino metodico do oficio ou da profissao. Havia nessa fase da 
Historia um pouco mais de liberdade ao trabalhador; os objetivos, porem, 
eram os interesses das corporagoes mais do que conferir qualquer protecao 
aos trabalhadores. As corporagoes de oficio tinham como caracteristicas: 
(a) estabelecer uma estrutura hierarquica; (b) regular a capacidade 
produtiva; (c) regular a tecnica de produgao. 

Constata-se que a Liberdade foi o primeiro direito conquistado pelos 

t rabalhadores, o maior e mais importante de todos, pois dele decorreu a capacidade 

de lutar por outros direitos. Esta luta acompanhou e desenvolveu-se ao longo da 

Revolugao industrial com a ajuda de alguns fatores essenciais tais como: o aumento 

da linha de produgao, que demandava auxil io de mais pessoas; a queda do Estado 

Liberal, que deu lugar ao Neoliberal, com o Estado passando a interferir na relagao 

de trabalho, di ferentemente, do que ocorria antes, quando o tomador de servigos, 

que podia impor o que quisesse sem que o trabalhador pudesse ao menos negociar; 

a ideia de justiga social, apoiada pela Igreja Catolica que na epoca, ainda dispunha 

de bastante poder politico e economico, pois tinha como objetivo principal lutar 

contra a questao social, pautada no enriquecimento dos tomadores de servigos, em 

contraposigao ao empobrecimento dos trabalhadores da epoca, explorados 

diar iamente, e desprovidos de protegao jur idica, labutando na maioria das vezes, em 

condigoes precarias de trabalho. 

A evolugao dos direitos dos trabalhadores possui relagao intr inseca com os 

fatos historicos ocorridos na Revolugao Industrial, pois alguns estudiosos af i rmam 
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constituir tal revolugao o fato que deu ensejo ao nascimento do Direito do Trabalho 

propr iamente dito. Neste sentido, assevera Nascimento (2004, p.46): "O direito do 

trabalho nasce com a sociedade industrial e o trabalho assalariado". 

A questao social foi a inspiragao que o proletariado necessitava, os 

t rabalhadores passaram a ter consciencia de o quanto eram explorados e que todo o 

fruto de seu arduo trabalho ficava nas maos de seus superiores, entao decidiram se 

unir, formando os primeiros sindicatos que surgiram apos inumeras lutas, ate que o 

Estado admit isse o direito a uniao dos trabalhadores, dai em diante, os direitos dos 

t rabalhadores foram surgindo e sendo posit ivados dando origem ao Direito Material 

do Trabalho, com o trabalhador livre e unido buscando sempre melhores condigoes 

de trabalho. 

Interessante ressaltar as palavras de Martins (2005, p. 40): 

Dai nasce uma causa juridica, pois os trabalhadores comecaram a reunir-
se, a associar-se, para reivindicar melhores condigoes de trabalho e de 
salarios, diminuicao das jornadas excessivas (os trabalhadores prestavam 
servigos por 12, 14 ou 16 horas diarias) e contra a exploragao de menores e 
mulheres. Substituia-se o trabalho adulto pelo das mulheres e menores, que 
trabalhavam mais horas, percebendo salarios inferiores. A partir desse 
momento, surge uma liberdade na contratagao das condigoes de trabalho. 
O Estado, por sua vez, deixa de ser abstencionista, para se tornar 
intervencionista, interferindo nas relagoes de trabalho. 

Aos poucos estes direitos foram sendo reconhecidos, o direito a contratagao 

passaria a ser regrado por contrato assinado e f i rmado pelo tomador e pelo 

prestador de servigos; o direito a uma Jornada de trabalho justa foi cont inuadamente 

reivindicado, modif icando-a para lapsos de tempo cada vez menores e mais 

aceitaveis; o direito ao salario; a proibigao da exploragao de menores e mulheres, 

dentre outros direitos que tambem foram sendo assegurados com o passar dos 

anos. 

Mesmo diante desses avangos, o trabalhador ainda encontrava-se em 

situagao adversa, pois os patroes eram tambem os detentores dos meios de 

produgao, e por esse motivo, sempre regulavam a forma como se realizaria a 

at ividade dos empregados. O trabalhador necessitava entao, nao so de normas que 

organizassem e protegessem as relagoes trabalhistas, mas s im, que fosse 

assegurado o cumprimento destas atraves de um mecanismo que proporcionasse 

forga ao proletariado, e que atenuasse a desigualdade existente entre o tomador de 
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servigos e o empregado. Surgia entao, o Estado intervencionista, como ja citado 

anter iormente, que favoreceria o trabalhador para suprir a tao visivel necessidade de 

maior protegao. Ass im relata Martins (2005, p. 40): 

Passa, portanto, a haver um intervencionismo do Estado, principalmente 
para realizar o bem-estar social e melhorar as condigoes de trabalho. O 
trabalhador passa a ser protegido juridicamente e economicamente. E como 
afirma Galart Folch (1936; 16); deve-se assegurar uma superioridade 
juridica ao empregado em fungao de sua inferioridade economica. A lei 
passa a estabelecer normas minimas sobre condigoes de trabalho, que 
devem ser respeitadas pelo empregador. 

E importante ressaltar a influencia do marxismo, movimento iniciado por seu 

idealizador Karl Marx, que pregava a uniao utopica entre trabalhadores, de forma a 

char um Estado onde quern comandaria seria o proprio proletariado, ideias que 

conquistaram o coragao dos trabalhadores incentivando cada vez mais sua luta e 

que despertam esse sonho ate os dias de hoje. Neste aspecto, leciona Nascimento 

(2004, p.48): 

Acrescente-se o papel desempenhado pelo marxismo, que pregou a uniao 
dos trabalhadores para a construgao de uma ditadura do proletariado, 
supressiva do capital, com a passagem previa pela apropriagao, pelo 
estado, dos bens de produgao, visando uma futura sociedade comunista, 
nao confirmada pela historia. 

Embora as ideias radicals desta epoca nao tenham alcangado o fim 

desejado, qual seja uma sociedade comunista, elas deram ensejo ao avango do 

proletariado, que atualmente nao e mais visto como uma parte coadjuvante da 

relagao trabalhista, o trabalhador e parte ativa, necessaria e portadora de valor, 

mesmo que em grau nao satisfatorio. Os precipicios que separavam o empregado 

do empregador, onde este ultimo era o dominador da relagao de trabalho, 

resumiram-se a alguns poucos degraus que diuturnamente estao sendo escalados 

por esta classe que nunca cansara de batalhar pelo reconhecimento efetivo de seu 

valor. 
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2.2 CARACTERISTICAS DA LEGISLAQAO TRABALISTA RECEM CRIADA E SUA 

EVOLUQAO ATE OS DIAS ATUAIS 

Ao se pesquisar sobre as primeiras leis trabalhistas percebe-se que foram 

normas de carater ordinario, num primeiro momento, e que t inham como f im 

primordial: a proibicao do trabalho em condigoes insalubres como as que, ate entao, 

t inham de suportar 'os trabalhadores; a idade minima para o trabalho dos menores e 

a protegao do trabalho da mulher. 

Dentre as primeiras leis trabalhistas pode-se citar como a mais importante 

para o desenvolv imento do Direito do Trabalho mundial a Lei de Peel, criada na 

Inglaterra em 1802 e que dispunha sobre a tutela do trabalho dos menores de idade 

nas unidades de produgao, impondo o limite maximo de 12 horas de trabalho diarias, 

o que hoje e t ido como um crime, na epoca, embora fal tassem outras varias 

disposigoes para alcangar os meios seguros para o exercicio da atividade laborativa, 

fora um avango. 

O professor Martins (2005, p. 40-41) versa sobre algumas disposigoes desta 

lei af i rmando o seguinte: 

A Lei de Peel, de 1802, na Inglaterra, pretendeu dar amparo aos 
trabalhadores, disciplinando o trabalho dos aprendizes paroquianos nos 
moinhos e que eram entregues aos donos das fabricas. A Jornada de 
trabalho foi limitada em 12 horas, excluindo-se os intervalos para refeicao. 
O trabalho nao poderia se iniciar antes das 6 horas e terminar apos as 21 
horas. Deveriam ser observadas normas relativas a educagao e higiene. 

O sistema fora copiado mais tarde por diversos outros paises tais como: a 

Franga, que em 1814 promulgou uma lei vetando a labuta realizada por menores de 

oito anos; a A lemanha quando em 1839 limitou o trabalho a criangas maiores de 

nove anos; a Italia com as leis promulgadas em 1886 que tutelavam o trabalho 

feminino e infantil, dentre muitos outros paises inclusive o Brasil, que sera estudado 

em topico proprio mais adiante. 

Em decorrencia da promulgagao da Constituigao Mexicana em 1917 o direito 

trabalhista deu o primeiro passo como direito consti tucionalmente reconhecido, isso 

gragas ao movimento conhecido como constitucionalismo social, que t inha como 

foco fundamental a inclusao de direitos dos trabalhadores nas Cartas Magnas dos 
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paises, consol idando assim, a inclusao do direito trabalhista como um todo, no rol 

dos direitos garant idos consti tucionalmente. Este movimento culminou tambem na 

promulgacao da Constituigao Alema de 1919 contendo, assim como a supracitada, 

disposit ivos que v isavam salvaguardar diversos direitos do proletariado e 

poster iormente, sendo considerada como fundamento das democracias sociais. 

Delgado (2006, p. 92) faz referenda a este periodo como um marco na 

consti tucional izagao dos direitos trabalhistas alegando o seguinte: 

Um terceiro marco usualmente considerado relevante pelos autores reside 
no processo da Primeira Guerra Mundial e seus desdobramentos, como, por 
exemplo, a formacao da OIT - Organizacao Internacional do Trabalho 
(1919) e a promulgacao da Constituigao Alema de Weimar (1919). E 
tambem desse mesmo periodo a Constituigao Mexicana (1917). As duas 
cartas constitucionais mencionadas foram, de fato, pioneiras na insergao do 
texto constitucional de normas nitidamente trabalhistas ou, pelo menos, 
pioneiras no processo juridico fundamental de constitucionalizagao do 
Direito do Trabalho, que seria uma das marcas distintivas do seculo XX. 

Com o passar do tempo, o consti tucionalismo social virou regra e muitas 

outras Constituigoes, dentre elas, as Constituigoes brasileiras vieram a confer 

normas que objet ivavam disciplinar e garantir os direitos dos trabalhadores como 

direitos sociais fundamentals. 

Ao passo que alguns paises inseriam normas trabalhistas em suas Cartas 

Magnas, outros preocuparam-se em fazer a reuniao de toda a legislagao trabalhista 

cr iando codigos, uti l izando como modelo o sistema de codif icagao implantado na 

Franga, com a criagao Codigo do Trabalho Frances, isto tomou mais facil a 

pesquisa, o estudo e o conhecimento das leis trabalhistas. 

Dentre os paises que copiaram o modelo Frances esta a Italia, que 

promulgou a Carta del Lavoro em 1927, tendo como principio basilar a ideia 

neoliberal de intervengao estatal na ordem economica, controlando o direito do 

trabalho e salvaguardando direitos dos trabalhadores, servindo de modelo para 

diversos paises como Espanha, Portugal e Brasil. Tal intervengao prejudicou 

bastante os sindicatos, retirando sua autonomia e prendendo-os as ordens do 

Estado, o que apesar de prejudicar o direito a l iberdade sindical beneficiou uma 

grande coletividade de trabalhadores com diversas normas paternalistas que 

concederam e garant iram seus direitos. 
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2.3 SURGIMENTO E EVOLUQAO DO DIREITO TRABALHISTA BRASILEIRO 

Diante das ideias de direitos sociais que surgiam no exterior e com a 

crescente criacao da legislagao a respeito dos direitos dos trabalhadores, al iadas 

aos movimentos realizados por operarios, na maioria imigrantes, responsaveis por 

incontaveis greves entre os ultimos anos do seculo XVIII e os primeiros anos do 

seculo XIX, somados ao surto industrial brasileiro, quando inumeros empregos foram 

criados e o numero de empregados cresceu de forma surpreendente, o legislador 

brasileiro foi prat icamente obrigado a tambem promulgar leis que t ratassem do tema. 

Chegando ao fim do seculo XVIII , mais precisamente em 1891 , e 

promulgada a Lei de Protegao ao Trabalho do Menor, dai para frente o direito do 

trabalho brasileiro so veio a evoluir, com mais diversas leis trabalhistas sendo 

promulgadas ao longo dos anos, formando enfim uma legislagao farta, mas ainda 

em desenvolv imento. 

O jurista Delgado (2006, p. 106), faz alusao a esta epoca evolutiva 

apontando que: 

Nesse quadro, o periodo se destaca pelo surgimento ainda sistematico e 
disperso de alguns diplomas ou normas justrabalhistas, associados a outros 
diplomas que tocam tangencialmente na chamada questao social. 
Ilustrativamente, pode-se citar a seguinte legislagao: Decreto n°. 439, de 
1.5.1890. estabelecendo as "bases para a organizagao da assistencia a 
infancia desvalida"; Decreto n°. 843, de 11.10.1890, concedendo vantagens 
ao "Banco dos Operarios"; Decreto n°. 1.313 de 17.1.91, regulando o 
trabalho do menor. 

Como outros exemplos, pode-se citar algumas das legislagoes mais 

importantes, quais sejam: a que tratava da organizagao sindical rural (1903); a que 

dispunha sobre a organizagao sindical de trabalhadores urbanos (1907); a que 

reconhecia o direito a ferias remuneradas (1925); a que criou o Ministerio do 

Trabalho, Industria e Comercio (1930); a que tutelava o trabalho das mulheres 

(1932); a que alterava a lei de organizagao sindical urbana dando-lhe nova estrutura 

(1931); a que dispunha sobre as convengoes coletivas de trabalho (1932); a que 

criou o salario min imo (1936); a que estabeleceu a Justiga do Trabalho (1939), 

dentre outras. 
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Em 1943, o entao presidente Getulio Dorneles Vargas sistematizou todas 

estas leis organizando-as, acrescentou alguns institutos criados por ilustres juristas 

da epoca e promulgou uma Lei conhecida e vigente ate hoje, o Decreto-lei n°. 5.452 

de 01 de maio de 1943, a Consolidagao das Leis do Trabalho, um avango ate entao 

apenas sonhado pela classe trabalhadora. 

A citada Consol idagao, muitas vezes confundida, ate por operadores do 

direito, com um codigo jur idico, assim como os originados na Europa, nao pode ser 

dessa forma classif icada, pois numa codificagao apenas sao reunidas as leis 

existentes e Vargas alem de juntar estas leis esparsas, adicionou leis novas e 

institutos recem fundados para forma-la. 

Mesmo com o advento da Consolidagao de Leis Trabalhistas, muitas outras 

leis foram promulgadas posteriormente, com o objetivo de garantir outros direitos 

dos trabalhadores, o que e completamente justif icavel, pela dinamica do direito 

positivo, onde as leis devem evoluir constantemente, sempre devendo ser 

atual izadas nos moldes em que a sociedade progride e as relagoes se modi f icam. 

Dentre estas leis posteriores pode-se citar como as mais importantes: a lei 

n° 605 de 1949, que regulamentava o repouso semanal remunerado; a lei n° 4.090 

de 1962, que garantia o direito a gratificagao natalina, conhecida por todos como 

decimo terceiro salario, leis estas, vigentes ate hoje; a lei que regulamenta o direito a 

greve de 1964 e a lei que concedia o fundo de garantia por tempo de servigo, 

promulgada em 1966; ja revogadas devido a promulgagao de leis mais recentes que 

trataram do mesmo assunto. 

Percebe-se ainda, ao observar os anais da historia do direito trabalhista 

brasileiro, a promulgagao de diversas leis que visavam a politica salarial, a partir de 

1964, normas estas modif icadas constantemente, com o objetivo de regulamentar a 

intervengao estatal no controle da inflagao e garantir salarios dignos aos 

trabalhadores, f ins nao alcangados ate 1993, quando surgiram e prol i feraram-se 

pensamentos de livre negociagao salarial atraves dos contratos coletivos de 

trabalho, institutos que foram ganhando cada vez mais importancia chegando ate a 

substituir a CLT ao garantir alguns direitos trabalhistas, como por exemplo, o direito 

a Jornada de trabalho especial para os trabalhadores estudantes maiores de idade, 

nao regulamentado pela referida lei, que e considerada por diversos autores, a 

exemplo de Nascimento (2004, p. 56), "obsoleta e ultrapassada". 
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Pesquisando as Constituigoes brasileiras percebe-se que todas, desde a 

Carta Magna de 1934, contem normas referentes aos direitos dos trabalhadores, ou 

seja, a partir desta, ate a Constituigao de 1988, vigente no pais hoje, os brasileiros 

possuem seus direitos trabalhistas garantidos consti tucionalmente. 

Inicialmente, apenas foi garantido o direito a sindicalizagao, com a 

concentragao do pluralismo sindical, onde poderiam existir, dentro do territorio 

nacional, mais de um sindicato que reunisse a mesma especie de trabalhador, 

direito este que nao durou muito tempo, pois com a ideia de Estado Novo de Getul io 

Vargas e com a promulgagao de uma nova Constituigao em 1937 foram impostas 

duras restrigoes ao direito sindical com tudo passando a ser comandado pelo 

Estado, com este intervindo nas relagoes trabalhistas, a Carta de 1937 proibiu ainda, 

o direito de greve por ser considerado direito anarquista e anti-social, contrario aos 

preceitos do Estado criado por Vargas. 

Sobre o assunto, assevera Martins (2005, p. 44): 

A Constituigao de 1937 instituiu o sindicato unico, imposto por lei, vinculado 
ao Estado, exercendo fungoes delegadas de poder publico, podendo haver 
intervengao estatal direta em suas atribuigoes. Foi criado o imposto sindical, 
como uma forma de submissao das entidades de classe ao Estado, pois 
este participava do produto de sua arrecadagao. Estabeleceu-se a 
competencia normativa dos tribunals o trabalho, que tinha por objetivo 
principal evitar o entendimento direto entre trabalhadores e empregadores. 
A greve e o lockout foram considerados recursos anti-sociais, nocivos ao 
trabalho e ao capital e incompativeis com os interesse da produgao nacional 
(art. 139). 

Em 1946, apos quinze anos de governo de Vargas e promulgada uma nova 

Carta Magna, esta baseada nos principios liberals, concedeu ao trabalhador 

novamente o direito a greve, mas nao contribuiu com a evolugao do direito material 

do trabalho em outros institutos, apenas conservou os ja existentes na Constituigao 

anterior, todavia, o direito processual do trabalho deu um enorme passo de encontro 

a autonomia, com a metamorfose pela qual passou a Justiga do Trabalho, que antes 

possuia apenas natureza juridica administrativa e apos tornou-se parte do Poder 

Judiciario. 

Apos o golpe militar de 1964, o pais viu nascer outra Constituigao que foi 

promulgada em 1967, a terceira em trinta anos, e novamente sob uma ditadura, tal 

Carta Magna apenas foi importante para o direito trabalhista por confer as normas 
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referentes ao direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, criado um ano 

antes e vindo a ser reconhecido consti tucionalmente. 

Com a queda da.'ditadura militar e o retorno da democracia como regime de 

governo adotado pelo Brasil, fora montada uma Assembleia Constituinte com os 

membros do Congresso Nacional incumbindo-os da dificil tarefa de dar vida a uma 

nova Lei Mae. 

Apesar de criticada duramente por seus membros nao terem sido eleitos 

para tao importante proposito, a Assembleia conseguiu concluir seus trabalhos e 

promulgar a Constituigao Federal de 1988, considerada por Ulysses Guimaraes, 

presidente da Assembleia Nacional Constituinte, como "Constituigao Cidada", pelo 

fato de ter grande participagao popular em sua criagao e por possuir como objetivo 

principal garantir a democracia no pais. 

Sobre os avangos da Constituigao de 1988, Delgado (2006, p. 123) afirma: 

Do ponto de vista da criagao de condigoes favoraveis a mais ampla 
participagao dos grupos sociais na geragao de normas juridicas a 
comporem o universo normativo do pais, democratizando o sistema de 
gestao trabalhista vigorante, parece claro que a nova Carta teve flagrante 
intengao de colocar a sociedade brasileira nesse caminho. Ja em seu 
Preambulo a Constituigao fala em exercicio de direitos sociais e individuals, 
faz mengao a uma "sociedade pluralista" e defende a solugao pacifica dos 
conflitos. 

A Constituigao de 1988, vigente no pais ate hoje, trouxe diversas regras 

inovadoras tanto para o direito trabalhista, quanto para todos os demais ramos do 

direito, dando maior importancia aos direitos do trabalhador do que qualquer outra 

Carta Magna na historia brasileira, considerando o direito do trabalho como direito 

social fundamental e enunciando normas gerais e especif icas sobre direito material 

do trabalho e direito processual do trabalho que vieram a tutelar o trabalhador, tanto 

de forma individual como coletiva, o que, segundo Nascimento (2004, p.60): "... 

representa um papel de consolidagao do direito do trabalho em nivel constitucional". 

Foram muitas as inovagoes trazidas pela CF/88, dentre elas Nascimento 

(2004, p. 59) elenca as seguintes: 

a) elevagao de 10% para 40% da indenizagao sobre os depositos do Fundo 
de Garantia do Tempo de Servigo, na dispensa imotivada no emprego, 
atualmente, com a criagao de um acrescimo de 10% com o nome de 
contribuigao social a ser depositada na conta do empregado; 
b) redugao da Jornada semanal de trabalho para 44 horas; 
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c) redugao para 6 horas da Jornada normal nos sistemas de revezamento 
ininterrupto de Jornada, salvo negociacao coletiva; 
d) adicional de horas extras de 50%; 
e) acrescimo de 1/3 de remuneracao das ferias; 
f) irredutibilidade do salario, salvo negociacao coletiva; 
g) licenga-paternidade de 5 dias; 
h) idade minima de 16 anos para empregados e de 14 anos para 
aprendizes (Emenda Constitucional n. 20, de 1998); 
i) isonomia salarial entre avulsos e empregados; 

. j) isonomia salarial favorecendo empregados deficientes; 
I) estabilidade da gestante desde a confirmacao da gravidez ate 5 meses 
apos o parto; 
m) estabilidade do exercente de cargo de direcao da CIPA, na mesma 
dimensao atribuida aos dirigentes sindicais; 
n) fixacao da contribuigao pela assembleia do sindicato, independentemente 
da contribuicao sindical; 
o) direito de greve para os trabalhadores das empresas privadas, inclusive 
em atividades essenciais, dependendo de lei a greve nos servigos publicos 
civis e a forma de atendimento inadiavel; 
p) criagao de sindicatos sem necessidade de previa autorizagao de lei ou do 
Poder Publico, bastando o registro no orgao competente, o que passou a 
ser feito no Ministerio do Trabalho e Emprego; 
q) autonomia da administragao das entidades sindicais, vedada a 
intervengao e a interferencia do Poder Publico; 
r) novo prazo para prescrigao das agoes trabalhistas, para as reclamagoes 
ainda nao propostas em juizo. 

Com a entrada em vigor da Constituigao de 1988 todas estas garantias 

t iveram de ser regulamentadas por leis infraconstitucionais que surgiram a partir de 

1989, como por exemplo: a regulamentagao do direito a greve pela Lei n° 7.783 de 

28 de junho de 1989; o advento da Lei n° 7.789 de 03 de julho de 1989 que 

regulamentou o salario minimo; da Lei n° 7.839 de 12 de outubro de 1989 que 

regulamentou o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, alterada mais 

tarde pela Lei n° 8.036 de 1990; da Lei n° 9.799 que veio tutelar o trabalho feminino, 

dentre outras tantas. 

E necessario ressaltar, entretanto, que apesar de tantas normas e principios 

fundamentals que garantem alguns direitos concernentes aos trabalhadores, muitos 

ainda hoje, nao foram regulamentados por leis complementares, o que prat icamente 

deixou o direito garantido na Constituigao sem utilidade alguma, pois realmente nao 

existe na realidade dos trabalhadores brasileiros a regulamentagao de a lgumas 

materias, dentre as quais, o proprio Amaur i Mascaro Nascimento (2004, p. 60) 

elenca: 

a) o aviso previo proporcional; 
b) o adicional de atividades penosas; 
c) protegao em face da automagao. 
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Apesar da omissao dos legisladores ao deixarem de regulamentar tais direitos 

garant idos pela Constituigao, considera-se o direito trabalhista brasileiro bastante 

evoluido comparado a outrora. Por outro lado, percebe-se que tal ramo do direito 

ainda encontra-se inacabado e em constante evolugao, causada pelas mudangas 

cont inuas na relagao trabalhador - tomador de servigos que a cada dia toma novos 

rumos, com a perspectiva de novos direitos sendo reconhecidos, atraves da luta dos 

t rabalhadores, que se unem na forma de sindicatos e seguem buscando melhores 

condigoes de trabalho, lutas estas, que foram suprimidas pelas grandes di taduras 

enfrentadas pelo pais, mas que voltaram a todo vapor a partir de 1988, tendo como 

principal palco o ABC paulista, onde milhares de operarios protestavam por 

melhores condigoes de trabalho, dentre eles, Luiz Inacio Lula da Silva, que veio, 

poster iormente, a ser presidente do pais. 

Como Presidente, a partir do ano 2003, Lula tentou realizar as utopicas 

reformas, dentre elas a Trabalhista, mas seu empenho nao foi suficiente para todo o 

projeto arquitetado, conseguindo apenas sucesso em algumas reformas, como por 

exemplo, a Previdenciaria. 

A almejada reforma e atualizagao das leis trabalhistas brasileiras nao saiu do 

papel, se e que algum dia foi escrita, fora prat icamente esquecida pelos 

governantes, talvez por considerar-se tema de grande polemica, por causar a 

divergencia entre os trabalhadores e seus patroes, entretanto, as lutas nao param, 

os t rabalhadores cada vez mais tern buscado seus direitos, muitas vezes 

reconhecidos em convengoes coletivas de trabalho, que tern tentado suprir as 

lacunas existentes devido a falta de atualizagao do direito trabalhista brasileiro. 

2.4 ORGANIZAQAO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

Com o f im da Primeira Grande Guerra, comegaram a surgir idearios de Uniao 

entre Nagoes com o objetivo de formar uma legislagao internacional voltada para 

manter a paz e garantir os direitos humanos, esta uniao deu or igem a Organizagao 

Internacional do trabalho. 
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A Organizagao Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919 pelo 

Tratado de Versalhes e possuia como objetivo principal promover a justiga social e 

manter a paz entre os paises, sua sede e situada em Genebra, Suiga, e a ela podem 

fil iar-se todos os paises membros da Organizagao das Nagoes Unidas (ONU), que 

contr ibuem para compor seu orgamento. 

A OIT e dividida por tres orgaos principais, que segundo Nascimento (2004, p. 

161 , 162) ser iam: 

a) A Conferencia Geral, constituida de representantes dos Estados-
membros, realizando sessoes, pelo menos uma vez por ano, as quais 
comparecem as delegacoes de cada Estado, compostas segundo o 
principio do tripartismo, isto e, integradas tanto por membros do Governo 
como por trabalhadores e empregadores; b) o Conselho de Administracao, 
orgao colegiado que exerce a administracao da OIT, composto tambem, de 
membros do Governo, dos trabalhadores e dos empregadores 
representantes dos paises de maior importancia industrial; c) Reparticao 
Internacional do Trabalho, sob a direcao do Conselho de Administracao, 
tendo um Diretor-Geral. 

Nestes noventa e dois anos de existencia a OIT contribuiu com a evolugao do 

direito trabalhista no mundo e com a aprovagao de diversas convengoes, versando 

sobre direitos individuals e coletivos dos trabalhadores, que, apos aceitas pelos 

paises membros, tornam-se parte de seu ordenamento jur idico, benef ic iando os 

trabalhadores, na tentativa de tornar cada vez mais digno o exercicio do trabalho e 

t razendo a ideia de justiga social, tao almejada pela classe obreira. Sao exemplos 

destas convengoes: a Convengao n°. 87 que trata da l iberdade sindical e a 

Convengao de 1082 sobre seguranga no emprego. 

As convengoes elaboradas pela OIT servem de base para a evolugao das 

normas trabalhistas no mundo. Os paises membros e os demais que ass inam tais 

convengoes comprometem-se a cumpri- las, fazendo desta forma, o trabalho ser 

considerado cada vez mais digno, com a promulgagao de normas benef icas aos 

trabalhadores, que realizam suas fungoes com maior presteza e prontidao. 
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2.5 NORMAS JURJDICAS DE DIREITO DO TRABALHO 

As normas que regulam e protegem os direitos dos trabalhadores, 

consideradas fontes formais do Direito Trabalhista, podem ser encontradas: na 

Consti tuigao Federal de 1988; na Consolidagao das Leis Trabalhistas; nas Leis 

Infraconstitucionais; nos Tratados e Convengoes Internacionais; em nos Acordos 

Coletivos de Trabalho. 

A Constituigao Brasileira de 1988, e, como visto, na historia do Brasil, a mais 

completa em materia trabalhista, trazendo consigo bastantes normas referentes ao 

Direito Material do Trabalho e ao Direito Processual do Trabalho, dispersas em 

varios art igos, cujos principals sao os setimo e oitavo que tratam dos direitos dos 

t rabalhadores e o cento e um e seguintes que tratam de regras referentes ao 

processo do trabalho. 

A Consol idagao das Leis Trabalhistas, tambem ja tratada neste trabalho, 

constitui a reuniao das leis esparsas existentes antes de sua promulgagao, 

adic ionados os institutos criados por juristas a epoca, tratando tanto do direito 

individual do trabalho, quanto do direito coletivo, t razendo, ate mesmo algumas 

normas referentes ao processo trabalhista e regulamentando a lgumas profissoes 

especiais, tais como: bancarios, empregados nos servigos de telefonia, de telegrafia 

submar ina e subfluvial, de radiotelegrafia, de radiotelefonia, musicos profissionais, 

operadores cinematograf icos, dos trabalhadores do servigo ferroviario e de minas, 

dos jornal istas profissionais, dos professores, dos quimicos, dentre outros. 

Var ias Leis trabalhistas foram promulgadas apos a Consol idagao e 

recepcionadas pela Constituigao de 1988 dentre elas pode-se citar: a Lei n° 5.859, 

de 1972 que trata do trabalhador domestico; a Lei n° 5.889, de 1973, que 

regulamenta o trabalho realizado na zona rural; a Lei n° 6.019, de 1974 que versa 

sobre as normas referentes ao trabalho temporario; alem de outras diversas leis. 

Muitos Tratados foram f irmados em Convengoes Internacionais e ratif icados 

pelo Brasil tornando-se tambem normas trabalhistas, dentre eles pode-se elencar: o 

Tratado de Previdencia Social Brasi l-Luxemburgo em 1965; o Tratado de Itaipu, 

f i rmado com o Paraguai em 1973, que versa sobre a aplicagao de regras trabalhistas 

as relagoes de emprego na usina de Itaipu; a Convengao Ibero-americana de 
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Cooperagao em Seguridade Social, de 1981, e varios outros, considerados tambem, 

fontes do direito trabalhista brasileiro. 

As Convengoes Coletivas ou Acordos Coletivos sao regras f i rmadas apos as 

negociagoes coletivas, quando os empregados de uma mesma classe se unem em 

busca do reconhecimento de direitos inerentes a estes, ajustando com os tomadores 

de servigos, a forma e a extensao de tais direitos. Para Paulo & Alexandrino (2007, 

p.09): 

A convencao coletiva tern natureza de norma juridica, aplicando-se a todas 
as empresas e a todos os trabalhadores dos sindicatos estipulantes na base 
territorial, filiados ou n§o ao sindicato. Seus efeitos alcancam todos os 
membros da categoria, independentemente do vinculo com os respectivos 
sindicatos (eficacia erga omnes). 

Percebe-se que as Convengoes ganharam maior importancia apos a 

promulgagao da Constituigao de 1988, talvez pelo desejo de l iberdade sindical 

reprimido nos anos de ditadura militar, mas, ha de se convir que tais convengoes 

devem apenas tratar e regrar as especif icagoes de cada classe operaria por elas 

abrangidas, o que nao e observado hoje, onde, devido a carencia de atualizagao da 

legislagao trabalhista patria, as Convengoes sao util izadas para suprir normas e 

direitos que dever iam ser gerais, extrapolando assim, suas atribuigoes e criando 

categorias mais beneficiadas que outras, quando todos deveriam ter garant idos os 

mesmos direitos. 

2.6 PRINClPIOS BASILARES DO DIREITO DO TRABALHO 

Os principios atuam como fator direcionador para a propositura legal, pois e a 

partir dos principios que o legislador encontra diretrizes basilares para a imposigao 

de uma regra. Os principios tern fungao informadora, por const i tuirem fundamento 

para as normas legais; fungao normativa, uma vez que, o operador da lei pode a 

eles recorrer, quando diante de lacunas ou omissoes da lei; e interpretativa, ao 

orientar o aplicador do direito para o real sentido da norma. 
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Martins (2005, p. 94) conceitua principios como sendo: "... as proposigoes 

basicas que fundamentam as ciencias. Para o Direito, o principio e seu fundamento, 

a base que ira informar e inspirar as normas juridicas". 

Muitos dos principios gerais do Direito sao aplicaveis ao direito trabalhista, a 

exemplo do principio da inalterabil idade dos contratos {Pacta sunt Servanda), o 

principio da proporcional idade, o principio da lealdade e da boa-fe, o principio da 

dignidade humana, entre outros. Obviamente, que estes principios sao adaptados as 

especif ic idades compreendidas no ramo trabalhista, para que sua aplicagao seja 

eficaz, pois as relagoes do trabalho nao se tratam de relagoes comuns, onde os 

sujeitos sao equivalentes, as partes deste tipo de relagao encontram-se em 

situagoes desiguais, de forma que necessitam de uma visao especif ica que 

proporcione o equil ibrio da mesma. 

Por ser o Direito do Trabalho um ramo autonomo, possui tambem principios 

especi f icos, quais sejam: o Principio da Protegao, o Principio da Imperat ividade das 

Normas Trabalhistas, o Principio da Irrenunciabil idade dos Direitos Trabalhistas, o 

Principio da Continuidade da Relagao de Emprego, o Principio da Primazia da 

Real idade, o Principio da Razoabil idade, o Principio da Inalterabil idade Contratual 

Lesiva, o Principio da Intangibil idade Salarial e o Principio do Maior Rendimento. 

O Principio da Protegao confere ao trabalhador um conjunto estrutural jur idico 

capaz de equil ibrar a relagao empregado - empregador, onde aquele e o elo mais 

fraco, esta estrutura normativa visa protege-lo de possiveis abusos que podem 

ocorrer devido a sua condigao de hipossuficiente. 

Sobre este principio leciona Delgado (2006, p. 198): 

Parte importante da doutrina aponta este principio como o cardeal do Direito 
do Trabalho, por influir em toda a estrutura e caracteristicas proprias desse 
ramo juridico especializado. Esta, a proposito, a compreensao do grande 
jurista uruguaio Americo Pla Rodrigues, que considera manifestar-se o 
principio protetivo em tres dimensoes distintas: o principio in dubio pro 
operario. o principio da norma mais favoravel e o principio da condigao mais 
benefica. 

O principio protetor compreende outros tres, que sao: o principio in dubio pro 

operario, o principio da aplicagao da norma mais favoravel e o principio da aplicagao 

da condigao mais benefica. O principio in dubio pro operario, confere ao obreiro a 

prevalencia da interpretagao mais favoravel da lei trabalhista, quando esta for 
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passivel de mais de uma interpretacao; o principio da aplicagao da norma mais 

favoravel , versa que quando for cabivel a aplicagao de mais de uma norma a um 

mesmo caso, sera apl icada aquela que mais beneficiar o trabalhador; o principio da 

apl icagao da condigao mais benefica impede que normas posteriores, de menor grau 

de protegao, que versem sobre a mesma materia, venham a prejudicar os 

t rabalhadores que ja adquir iram direitos por meio destas regulamentagoes 

anteriores, portanto, a norma posterior sera apl icada apenas nos contratos que 

vierem a surgir, nao podendo retirar dos obreiros o que ja haviam adquir ido. 

O Principio da Imperatividade das Normas Trabalhistas rege que nao cabe 

apenas as partes regrar a relagao trabalhista, pois devem ser respeitados os 

preceitos Justrabalhistas obrigatorios, que nao serao afastados mediante a mera 

vontade daqueles que participam da relagao, portanto, prevalecem a normas do 

Direito do Trabalho mediante a autonomia da vontade das partes e diante de normas 

apenas posit ivadas. 

Sobre tal principio Delgado (2006, p. 201) assevera que: 

Para este principio prevalece a restricao a autonomia da vontade no 
contrato trabalhista, em contraponto a diretriz civil de soberania das partes 
no ajuste das condigoes contratuais. Esta restricao e tida como instrumento 
assecuratorio eficaz de garantias fundamentals ao trabalhador, em face do 
desequilibrio de poderes inerente ao contrato de emprego. 

Este principio encontra-se intr insecamente ligado a outro, o Principio da 

irrenunciabi l idade dos Direitos Trabalhistas que esta consagrado no artigo 9° da CLT 

que dispoe: "Serao nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de 

desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicagao dos preceitos contidos na presente 

consol idagao". 0 principio protege o subordinado das praticas exercidas pelo 

tomador de servigos com o intuito de destituir vantagens que Ihe sao garant idas 

legalmente. 

Sobre o assunto explana Saraiva (2007, p. 35): 

Tal principio torna os direitos dos trabalhadores irrenunciaveis, indisponiveis 
e interrogaveis, conferindo importante mecanismo de protegao ao obreiro 
em face da pressao exercida pelo empregador, o qual, muitas vezes, utiliza-
se de mecanismos de coagao, induz, obriga o trabalhador a dispor contra a 
vontade de direitos conquistados a suor e trabalho. 



30 

O Principio da Continuidade da Relagao de Emprego atribui que os contratos 

de trabalho devem ser por tempo indeterminado, excetuando-se aqueles com prazo 

determinado ou a termo. Este principio tern fungao importante ao preservar o 

contrato por tempo indeterminado, fazendo com que o empregado seja parte 

integrante da empresa, proibindo que, por exemplo, o empregador contrate o obreiro 

inumeras vezes por tempo determinado, privando-o dos direitos que teria se por 

tempo indeterminado fosse o contrato. Este principio confere presungao favoravel ao 

empregado, por meio da Sumula 212 do Tribunal Superior Trabalho, citada por 

Saraiva (2007, p.36)'abaixo transcrita: 

S. 212/TST. O onus de provar o termino do contrato do trabalho, quando 
negados a prestagao de servigo e o despedimento, e do empregador, pois o 
principio da continuidade da relagao de emprego constitui presungao 
favoravel ao empregado. 

O Principio da Primazia da Realidade afirma que independem as formas e os 

documentos que regem a relagao trabalhista, o que importa e a realidade fatica da 

relagao, este principio impede que o empregador disfarce a real relagao de trabalho 

para nao fornecer ao trabalhador os direitos devidos. Nesse sentido afirma Roriguez 

(1997, p. 217): 

O principio da primazia da realidade significa que, em caso de discordancia 
entre o que ocorre na pratica e o que emerge de documentos ou acordos, 
deve se dar preferencia ao primeiro, isto e, ao que sucede no terreno dos 
fatos. 

O Principio da Razoabi l idade protege o trabalhador, que comete falha 

disciplinar, das punigoes excessivas advindas do empregador, uma vez que, 

possibil ita a nul idade de penalidade que se mostra alem do que e realmente 

aplicavel ao caso. Assim exempli f icam Paulo & Alexandrino (2007, p. 21): 

Se a falta cometida pelo empregado e ocasional, leve, nao deve o 
empregador penaliza-lo alem do necessario, com medidas 
desproporcionais, desarrazoadas. Se, por exemplo, o caso enseja uma 
simples advertencia, a aplicagao de dispensa por justa causa deve ser 
considerada nula, pela ausencia de gravidade que a justifique. 

O Principio da Inalterabil idade Contratual Lesiva origina-se da clausula 

civilista Pacta Sunt Servanda que rege que os contratos devem ser cumpridos, entao 
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o empregador diante de situacoes posteriores que acarretem a dif iculdade de 

cumprir com o contrato, nao podera altera-lo quando a modif icacao implicar prejuizo 

para o trabalhador. Isto porque os riscos da atividade economica sao exclusivos do 

tomador de servigos, portanto nao servem de justif icativa para mudangas lesivas ao 

prestador. 

Tambem sobre o tema, discorrem Paulo & Alexandrino (2007, p. 21): 

Os riscos do negocio sao do empregador, nao havendo reducao de suas 
responsabilidades em razao de dificuldades havidas no empreendimento. 
Diante disso, a clausula rebus sic stantibus (que implica revisao de 
contratos em razao de fatos supervenientes que tornem sua execucao 
excessivamente onerosa para uma das partes) nao costuma ter aplicagao 
nas relagoes de trabalho. 

O Principio da Intangibil idade Salarial impede que a remuneragao do 

empregado seja alvo de atitudes abusivas do empregador, ou de seus credores, pois 

o prestador de servigos faz uso do seu salario para promover o sustento proprio e o 

de sua famil ia, sendo assim de natureza alimentar. Destarte, afirma Delgado (2006, 

p. 206): 

A nogao de natureza alimentar e simbolica, e claro. Ela parte do suposto -
socialmente correto, em regra - de que a pessoa fisica que vive 
fundamentalmente de seu trabalho empregaticio provera suas necessidades 
basicas de individuo e de membro de uma comunidade familiar 
(alimentagao, moradia, educagao, saude, transporte, etc.) com o ganho 
advindo desse trabalho: seu salario. 

Este principio deu ensejo a varias normas que regulam a forma de prestagao 

do ordenado do trabalhador, como por exemplo, o artigo 459 da CLT que proibe 

atrasos em seu pagamento estipulando periodo maximo de trinta dias, ja o artigo 

462 veda descontos nao provenientes de adiantamento ou disposigao legal, entre 

outras. Importante frisar que este principio, int imamente ligado ao principio da 

dignidade humana, nao se limita apenas as relagoes trabalhistas, ele a ultrapassa 

alcangando relagoes exteriores, isto evidencia-se quando, por exemplo, serve de 

fundamento para o artigo 649 do Codigo de Processo Civil que declara ser 

absolutamente impenhoravel o salario. 

O Principio do Maior Rendimento afirma que o trabalhador tern por obrigagao 

o cumpr imento de suas atividades de forma continua, discipl inada e com dedicagao. 
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Diferente dos outros principios, que tutelam direitos do trabalhador, este esta 

atrelado a uma direito do empregador, como bem acentua Delgado (2006, p. 215): 

Seria a diretriz subjacente a todo poder disciplinar empregaticio, conferindo 
fundamento a algumas figuras tipicas de justa causa, como, 
ilustrativamente, a desidia e a negociacao concorrencial ao empregador 
(art. 482, CLT). 

Embora este principio tutele um direito do empregador, ele serve de 

fundamento para a luta do obreiro, pois quando este o segue a risca, tambem estara 

se beneficiando, ja que ao cumprir com seus deveres estara formando a base 

funcional para exigir seus direitos, pois se tornaria inviavel requere-los sem fazer jus 

a sua aquisigao. 
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3 PR INCIPAIS D I R E I T O S S O C I A I S C O N Q U I S T A D O S P E L O S T R A B A L H A D O R E S 

B R A S I L E I R O S 

Como visto no esbogo historico-evolutivo do capitulo anterior, ao longo dos 

seculos, a partir principalmente, do marco conhecido como Revolugao Industrial, os 

t rabalhadores foram conquistando direitos que passaram a ser posit ivados e 

garant idos ate mesmo consti tucionalmente, cabe agora, tragar a lgumas explanagoes 

sobre os principals direitos sociais garantidos aos trabalhadores brasileiros, 

mostrando o pensamento doutrinario e o disposto nas leis trabalhistas e na 

Consti tuigao de 1988. 

Dentre os direitos a serem abordados neste capitulo estao: direito ao salario; 

direito ao repouso semanal remunerado; direito a ferias remuneradas e direito ao 

adicional de ferias; direito a gratif icagao natalina; direito ao Fundo de Garantia por 

Templo de Servigo; direito ao aviso previo; direito a seguranga e saude no trabalho; 

direito a Jornada de trabalho nao superior a 10 (dez) horas diarias e 44 (quarenta e 

quatro) horas semanais e direito a educagao. 

3.1 DIREITO A O SALARIO 

Para que f ique constituida a relagao de trabalho e necessario haver a 

execugao de servigos por pessoa f isica, que os fara com habitual idade e em troca, 

recebera uma contraprestagao daquele a quern e subordinado, este pagamento e 

concei tuado como remuneragao. 

De acordo com o artigo 457 da Consolidagao das Leis do Trabalho: 

Artigo 457. Compreende-se na remuneragao do empregado, para todos os 
efeitos legais, alem do salario devido e pago diretamente pelo empregador 
como contraprestagao do servigo as gorjetas que receber. 

Conclui-se que, a remuneragao e um termo amplo, que abrange o salario e as 

demais pecunias recebidas a titulo avulso ou a titulo de gratif icagao. Entende-se por 

salario o valor economico pago diretamente pelo tomador de servigos, que pode ser 
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l iquidado em valor pecuniario ou em util idades. As gorjetas tern caracterist icas 

proprias, di ferenciando-se do salario por ser a parte da remuneragao paga, sempre 

em dinheiro, sendo vedado seu pagamento em util idades, e de forma indireta pelo 

empregador. 

Conforme o inciso IV do artigo 7° da Constituigao Federal de 1988 e 

assegurado ao trabalhador o direito ao salario minimo: 

Artigo 7°. Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros 
que visem a melhoria de sua condigao social: 
(...) 
IV - salario minimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 

atender as suas necessidades vitais basicas e as de sua familia, com 
moradia, alimentagao, educagao, saude, lazer, vestuario, higiene, transporte 
e previdencia social, com reajustes periodicos que Ihe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculagao para qualquer fim; 
(...) 

O disposit ivo legal e claro e bem completo, quando afirma que e garant ido o 

salario minimo, reajustavel periodicamente, e que atenda as necessidades basicas 

do trabalhador e de sua famil ia, tratando-se de parte integrante de um sistema de 

f ixagao do salario por garantir que o trabalhador perceba ao menos o necessario a 

sua subsistencia, como afirma Bulos (2007, p. 436): 

Visando a ensejar uma garantia ao trabalhador contra exploragoes e 
decisoes unilaterais dos empregadores, a Constituigao instituiu dois 
sistemas: o de protegao ao salario e o de fixagao do quantum salarial. O 
inciso IV, em particular, insere-se no segundo, pois ampara o trabalhador 
para que receba o salario minimo, imprescindivel a manutengao das 
necessidades basicas de sua familia, tais como moradia, alimentagao, 
educagao, saude, lazer, vestuario, higiene, transporte e previdencia social. 

Entretanto, infel izmente, a realidade do trabalhador brasileiro nao e esta, pois, 

o salario, apesar de reajustado anualmente, nao cumpre em atender as indigencias 

dispostas no inciso supra transcrito, pois e bem sabido que o salario min imo vigente 

se quer da para o trabalhador garantir sua al imentagao e de seus dependentes, 

tendo de fazer o impossivel para poder sobreviver. 

O salario min imo e tambem irredutivel, conforme preve o inciso VI do artigo 7° 

da Consti tuigao Federal de 1988, e sobre esta caracteristica afirma Martins (2005, p. 

332): 
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O inciso VI do art. 7° da Constituigao garante a irredutibilidade nominal dos 
salarios, de se reajustar os salarios de acordo com a lei, e nao 
irredutibilidade real, que depende de negociacoes coletivas. Assim, os 
aumentos reais ou economicos devem ser objeto de negociacao coletiva 
entre as partes. Essa e tambem uma das finalidades do dissidio coletivo. O 
principio da irredutibilidade salarial depende da lei salarial vigente, ou seja: 
remete a lei, pois ninguem e obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se nao 
em virtude de lei (art. 5°, II, da norma Apice). 

Observa-se que devera ser pago o salario minimo fixado em lei e este apenas 

podera ser reduzido quando houver Acordo Coletivo, por exemplo, nos casos em 

que uma empresa em processo de recuperacao judicial acorda com seus 

funcionarios a reducao temporaria dos salarios, visando manter o quadro de pessoal 

constante na empresa. 

Tambem sao previstos outros direitos relacionados ao salario, tais como: piso 

salarial para profissao ou categoria que exerca atividade complexa; salario nunca 

inferior ao minimo; pagamento minimo de 3 0 % (trinta por cento) do salario em 

dinheiro para os que percebem, alem de valor pecuniario, uti l idades; realizagao do 

pagamento do salario em periodo nao superior a um mes; proibigao de descontos 

nao previstos em lei ou nao provenientes de adiantamento, dentre outros 

mecanismos de protegao ao direito dos trabalhadores de perceber salario. 

3.2 DIREITO A REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

O repouso semanal remunerado esta previsto no artigo 7° da Consti tuigao 

Federal em seu inciso XV, tal inciso garante aos trabalhadores urbanos e rurais o 

descanso de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, preferencialmente aos 

domingos, direito estendido aos trabalhadores domesticos por forga do paragrafo 

unico do artigo supracitado. 

Martins (2005, p. 553) apresenta os seguintes fundamentos para tal direito: 

Os fundamentos do repouso semanal: (a) biologicos, em razao da fadiga do 
empregado, que precisa recuperar suas energias de trabalho, depois de 
prestar servigos por seis dias. Pode importar diminuigao do rendimento no 
trabalho; (b) social: em razao da necessidade de o trabalhador ter um dia 
inteiro para ficar com sua familia; (c) economico: possibilidade de a 
empresa contratar outro trabalhador se necessitar de servigo durante o 
descanso de um grupo de empregados. 



36 

A Lei n°. 605 promulgada em 1949 regula, de forma especif ica, o repouso 

semanal , d ispondo tambem sobre os feriados que consti tuem outra forma de 

repouso remunerado, determinando de forma pormenorizada, o que deve ser 

obedecido pelo tomador de servigos. 

Para que o empregado tenha direito a perceber a remuneragao da folga 

semanal e preciso que este tenha exercido o seu trabalho de forma integral, durante 

a semana que a antecede. Com supedaneo no artigo 6° da norma legal supracitada, 

abaixo transcrito, conclui-se que se caso o empregado injusti f icadamente, faltar por 

toda a semana anterior, nao tera direito a remuneragao do repouso. 

Artigo 6°: Nao sera devida a remuneragao quando, sem motivo justificado, o 
empregado nao tiver trabalhado durante toda a semana anterior, cumprindo 
integralmente o seu horario de trabalho. 

Contudo, caso o empregado chegue atrasado, mas mesmo assim, tenha a 

possibi l idade de cumprir integralmente seu horario, ou faltar just i f icadamente, ao 

trabalho na semana, nao tera prejuizo na remuneragao do descanso semanal , sendo 

apenas descontado da remuneragao do trabalhador o correspondente aos dias em 

que se deu o atraso ou a falta injustificada (quando esporadica). Frise-se que o 

prejuizo recai sobre a remuneragao e nao sobre o descanso, este sera sempre 

devido, mesmo quando nao atendidos os requisitos exigidos na lei, como afirma 

Delgado (2006, p. 943): 

Atengao, portanto: ainda que nao cumprido o par de requisitos para a 
remuneragao do correspondente dia de repouso (frequencia e 
pontualidade), a efetiva fruicao do descanso semanal sera sempre 
obrigatoria - atada que e a consideracoes de saude e seguranca laborais. 

A Lei 605 ainda veda a possibi l idade de substituir a folga semanal por valor 

pecuniario, todavia, em relagao aos feriados esta substituigao e permit ida quando a 

empresa nao tiver condigoes de conceder o descanso naquele dia, caso em que o 

tomador de servigos devera designar outro dia para que o trabalhador descanse, 

compensando assim o dia em que trabalhou. 

O disposit ivo legal deixa claro que o repouso sera preferencialmente aos 

domingos, o que permite que as empresas que prestam servigos neste dia, nos 



37 

termos do Decreto 27.048 de 1949, determinem outro dia para a folga do 

trabalhador. Estas empresas, assim como as empresas de comercio varej istas, 

reguladas pela Lei 10.101 de 2000, que tambem podem funcionar aos domingos, 

deverao desenvolver escalas em que, nas primeiras, pelo menos de sete em sete 

semanas a folga do trabalhador seja no domingo, e nas ultimas, de, no min imo, 

quatro em quatro semanas a folga seja neste dia. 

Com excegao dos casos acima especif icados, e proibido o trabalho nos dias 

fer iados, civis e religiosos, sem prejuizo da remuneragao correspondente a estes 

dias, ressaltando que para tais excegoes, caso o empregado trabalhe, no domingo 

ou em dia feriado nas situagoes que a empresa nao puder Ihe dar a folga e nao for 

designado dia para a compensagao, devera o tomador de servigos paga-lo em dobro 

pelo dia t rabalhado sem prejuizo da remuneragao correspondente. 

3.3 DIREITO A FERIAS REMUNERADAS E ADICIONAL DE FERIAS 

As ferias correspondem a um descanso remunerado e programado do 

empregado, com o intuito de recompor as energias f isicas e mentais deste. Dessa 

forma, o direito a ferias tern por objetivo manter a estrutura do trabalhador em 

perfeitas condigoes, uma vez que, comprovadamente, o trabalho cont inuo durante 

um grande lapso temporal compromete a saude e o desempenho laborativo do 

obreiro. Por estar diretamente ligado a preservagao da saude do obreiro, o direito a 

ferias e irrenunciavel, caracterist ica atentamente observada pelo Estado, que atua 

como assegurador do exercicio do direito. Neste aspecto, assevera Martins (2005, p. 

564): 

Constata-se que as ferias tern um aspecto de direito irrenunciavel para o 
empregado, de que este nao podera abrir mao. O Estado, de outro modo, 
tambem tern interesse de verificar a concessao das ferias, assegurando a 
saude fisica e mental do trabalhador. 

O empregado adquire o direito a ferias quando exerce suas at ividades 

durante 12 (doze) meses completos e ininterruptos, este periodo de tempo e 

denominado periodo aquisitivo, bastando apenas o seu cumprimento para que seja 
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devida a concessao de ferias pelo empregador. Apos o termino do periodo aquisit ivo 

inicia-se o per iodo concessivo, que corresponde aos 12 (doze) meses subsequentes 

a aquisicao do direito de ferias pelo empregado. Neste periodo, devera o 

empregador conceder as ferias remuneradas, f icando a seu criterio a escolha do 

melhor momento para a concessao, escolha esta que Ihe e reputada com 

exclusividade, independendo, portanto, da vontade do trabalhador. 

Caso as ferias sejam concedidas apos o termino do periodo concessivo o 

empregador devera paga-las em dobro, salvo se a concessao fora do per iodo 

previsto se de por causa alheia a vontade do empregador, quando havera apenas o 

pagamento simples das ferias. 

Nestes termos, exempli f icam Paulo & Alexandrino (2007, p. 133): 

Por outro lado. se o motivo que gerou a concessao das ferias fora do prazo 
nao e imputavel a empresa, mas sim ao empregado, nao ha de se falar em 
pagamento em dobro. Se as ferias nao foram concedidas no periodo 
concessivo porque a empregada entrou em gozo de licenca-maternidade, 
por exemplo, nao havera pagamento em dobro, pois foi uma circunstancia 
totalmente alheia ao empregador, um fato somente relativo a obreira, que 
impediu a fruicao das ferias. 

Findo o prazo da concessao de ferias, sem que o empregador as conceda, 

podera o empregado pleitear na justiga trabalhista, o direito a ferias, pedindo que o 

juiz determine o periodo para o gozo deste direito, por meio de sentenga, neste 

caso, o juiz fixara multa de 5 %(cinco por cento) do salario min imo em favor do 

t rabalhador ate que se cumpra a sentenga, conforme dispoe o artigo 137 da 

Consol idagao das Leis do Trabalho. 

As ferias sao remuneradas no mesmo valor que e percebido pelo trabalhador 

e acrescidas ainda de no minimo 1/3 (um tergo) deste mesmo valor. A lem da 

remuneragao e do tergo correspondente a Consol idagao das Leis do Trabalho em 

seu artigo 143 garante ao empregado o abono de ferias, que e a possibi l idade de 

converter 1/3 (um tergo) das ferias em valor pecuniario, para tanto, basta que o 

obreiro solicite o abono ate 15 (quinze) dias antes do termino do prazo aquisit ivo, 

uma vez requisitado, nao cabera ao tomador de servigos recusar o direito em 

nenhuma hipotese. 
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O pagamento das ferias, do adicional de pelo menos 1/3 (um tergo) e do 

abono deve ser realizado ate 2 (dois) dias antes do inicio do periodo de ferias, como 

disposto no artigo 145 da Consolidagao das Leis do Trabalho. 

No geral, as ferias sao gozadas em um unico per iodo, havendo a 

possibi l idade de fracionamento em dois periodos, desde que, em casos 

excepcionais e em que um dos periodos nao seja inferior a 10 (dez) dias corridos. 

Quanto a duragao, as ferias tern o periodo ligado a contagem das faltas 

injustif icadas, conforme a relagao do artigo 130 da Consol idagao das Leis do 

Trabalho. 

Perdera o direito a ferias, o trabalhador que faltar injust i f icadamente ao 

servigo mais de 32 (trinta e duas) vezes no per iodo aquisit ivo ou que se enquadre 

nas hipoteses do artigo 133 da Consolidagao das Leis do Trabalho, casos em que 

devera ser reiniciado a contagem do periodo aquisitivo. 

3.4 DIREITO A GRATIFICAQAO NATALINA 

O decimo terceiro salario ou gratif icagao natalina trata-se de um abono 

salarial pago pelo empregador ao empregado, como forma de auxilia-lo nas compras 

de fim de ano. Outrora, o tomador de servigos, por sua propria vontade, fazia um 

pagamento extra no mes de dezembro com a finalidade de reforgar o orgamento do 

trabalhador para as fest ividades natalinas, o pagamento era realizado apenas pelos 

que t inham esta iniciativa e o valor da gratificagao ficava a criterio do patrao. O ato 

tornou-se costumeiro, e por isso, despertou o legislador, como assevera Martins 

(2005, p. 280). 

Atento a esta caracteristica, o legislador resolveu estabelecer a gratificagao 
natalina por meio de lei, acabando com a espontaneidade em seu 
pagamento. Assim, foi editada a lei n°. 4.090, de 13-7-62, que instituiu a 
gratificagao de Natal, tambem denominada 13° salario, que passou a ser 
compulsoria e nao mais facultativa, como era o procedimento das 
empresas. A referida norma foi regulamentada pelo Decreto n°. 57.155, de 
3-11-65. 
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A mencionada lei dispoe no paragrafo 1° do artigo 1°, que o decimo terceiro 

salario deve corresponder a fragao de 1/12 de cada mes trabalhado, tomando-se 

como base de calculo a remuneragao do mes de dezembro do ano trabalhado. De 

acordo com o paragrafo 2° do supracitado artigo, nao sao considerados para calculo 

os meses trabalhados em fragao inferior a quinze dias, sendo computados 

integralmente, os trabalhados na fragao igual ou superior a este per iodo de tempo. 

A lei 4.749/65 dispoe sobre o pagamento da gratif icagao natalina, af i rmando 

que tal pagamento pode ser efetuado em ate duas parcelas, nos termos do artigo 1° 

e 2° desta lei. A primeira parcela pode ser paga entre os meses de fevereiro e 

novembro, em que o valor deve corresponder a metade do salario recebido no mes 

anterior, ja a segunda parcela, por sua vez, deve ser paga ao trabalhador ate o dia 

vinte de dezembro. 

Por ter natureza salarial, o decimo terceiro salario e devido quando o contrato 

e extinto, nao importa o momento da cessagao, pois o valor que devera ser pago, 

por integrar o salario, sera correspondente ao tempo de vigencia do contrato, nestes 

termos, afirma Delgado (2006, p. 741): 

A presente gratificagao tern, como e obvio, natureza salarial. Assim, ela e 
devida, regra geral, nas diversas situagoes de ruptura do contrato (ao 
contrario do que ocorre nas ferias). Rompendo-se o contrato anteriormente 
ao mes de dezembro, a parcela e devida proporcionalmente aos meses 
contratuais do respectivo ano (13° salario proporcional). 

Observa-se que o doutrinador destaca a regra geral, e nesta, em caso de 

extingao do contrato de trabalho apos o pagamento da primeira parcela da 

gratif icagao natalina, por forga do artigo 3° da Lei 4.749/65, ja citada, o empregador 

pode compensar o valor pago como adiantamento, fazendo desconto no valor 

remanescente, e caso este nao seja suficiente, pode tambem, recorrer aos creditos 

trabalhistas do empregado, tais como ferias vencidas ou salarios ainda nao pagos. 

Ha de se ressaltar por f im, o disposto na lei 4.090 de 1962, sobre os casos de 

extingao de contratos a prazo ou quando houver a aposentadoria do trabalhador, 

af i rmando que o decimo terceiro e devido proporcionalmente ao tempo trabalhado, 

sendo devida tambem tal gratificagao quando haja a rescisao do contrato de trabalho 

sem causa justa ou havendo pedido de demissao por parte do trabalhador, casos 

em que pode ser proporcional ou integral, porem, se a rescisao acontecer por justa 

causa o trabalhador nao tera direito a tal gratificagao. 
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3.5 DIREITO A O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIQO 

O Fundo de Garantia por Tempo de Servigo originou-se com o advento da Lei 

5.107, de 1966. Nesta epoca, seu surgimento veio possibilitar para o trabalhador o 

poder de escolha entre este sistema e o que ja se aplicava anter iormente, que se 

encontrava regulado pelos artigos 477 e 478 da Consolidagao das Leis do Trabalho, 

ambos os sistemas versavam sobre a extingao do contrato de trabalho sem justa 

causa. 

O sistema celetista previa que nos contratos por tempo indeterminado, em 

que houvesse dispensa sem justa causa do empregado, seria devido pelo 

empregador, indenizagao de um mes de remuneragao por ano trabalhado ou fragao 

igual ou superior a seis meses em favor do obreiro. O trabalhador que optasse por 

este sistema alcangaria a estabil idade no emprego depois de dez anos prestando 

seus servigos para apenas um patrao, apos este periodo so poderia ser d ispensado 

caso cometesse alguma falta grave das descritas no artigo 482 da Consol idagao das 

Leis do Trabalho. Embasado nestes dois sistemas, Bulos (2007, p.432) exterioriza 

as fungoes principais do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo: 

Na sistematica constitucional vigente, o FGTS desempenha, dentre as suas 
fungoes, duas que merecem destaque: uma de natureza substitutiva e outra 
de indole parafiscal. Na primeira, a garantia do tempo de servigo funciona 
para substituir a estabilidade e indenizagao previstas na Consolidagao das 
Leis do Trabalho (arts. 477 e 492); na segunda, o instituto e cobrado 
compulsoriamente do empregador pelo Estado, sendo os recursos do 
Fundo destinados para fins sociais, tais como financiamento de casas 
populares, saneamento basico e infra-estrutura urbana. Neste ultimo 
aspecto, o FGTS opera em consonancia com a politica nacional de 
desenvolvimento urbano e com as politicas setoriais de habitagao popular. 

A possibi l idade de alcangar a estabil idade conferida aos trabalhadores nao 

agradava os tomadores de servigos, que muitas vezes tornavam a opgao pelo 

s istema do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo uma condigao para a 

contratagao, retirando do empregado o direito de escolher o sistema que preferisse 

para reger a relagao a qual estava submetendo-se. Neste sentido, af irma Martins 

(2005, p. 452): 
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Segundo o art. 1° da lei n°. 5.107/66, visava o FGTS assegurar aos 
empregados uma garantia pelo tempo de servigo prestado as empresas, 
mediante opgao do empregado. O referido sistema era compativel com a 
estabilidade decenal, porem o que ocorreu na pratica e que nenhuma 
empresa admitia empregado se nao fosse optante do FGTS, visando, 
assim, a que o empregado nao adquirisse a estabilidade. 

A epoca, no sistema do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo o 

empregador f icava obrigado a fazer depositos mensais, em conta vinculada ao 

trabalhador, no valor de 8% (oito por cento) da remuneragao percebida por este, e 

em caso de dispensa sem justa causa, o trabalhador adquiria o direito a sacar os 

respectivos depositos e ainda a uma indenizagao compensator ia de 10% (dez por 

cento) do valor dos depositos. Com a opgao por este sistema, o trabalhador 

renunciava a possibi l idade de adquirir a estabil idade na empresa. 

A Constituigao Federal de 1988 consagrou o Fundo de Garantia por Tempo 

de Servigo no inciso III do artigo 7°, tornando-o obrigatorio e ext inguindo a escolha 

pelo sistema celetista, assim como a indenizagao nele prevista, porem, para aqueles 

t rabalhadores que ja haviam completado dez anos de servigo no ano de 1988, foi 

concedida a estabil idade. Outra modificagao trazida pela Constituigao foi o aumento 

de 10% para 4 0 % da indenizagao compensatoria prevista na dispensa injustif icada. 

O Fundo de Garantia por Tempo de Servigo ao mesmo tempo em que 

constitui uma garantia para o trabalhador, por ser considerado uma poupanga que 

visa auxilia-lo no momento da perda imotivada do emprego, e tambem um fator 

enfraquecedor do principio da continuidade da relagao de trabalho, sobre o assunto, 

af irma Saraiva (2007, p. 272): 

A instituigao do FGTS como regime obrigatorio acabou por enfraquecer e 
esvaziar, sensivelmente, o principio da continuidade da relagao de 
emprego, uma vez que o artigo 7°, I, da CF/1988 nao assegurou a 
estabilidade plena ao trabalhador, mas, ao contrario, permitiu que a parte 
patronal dispensasse arbitraria ou imotivadamente o empregado. 

O instituto supracitado apenas tornou mais oneroso o ato de demitir sem justa 

causa, fornecendo total l iberdade para o empregador dispensar o obreiro sem que 

sejam necessarios qualquer explicagao ou motivo, apenas o exercicio da vontade. 

Destarte, o empregado fica sujeito ao empregador de maneira mais sensivel , muitas 

vezes f icando temeroso em expressar suas opinioes por estar sempre na iminencia 
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de perder seu emprego, e sabendo que o consolo para tanto e tao somente uma 

simples indenizagao pecuniaria. 

3.6 DIREITO AO AVISO PREVIO 

O aviso previo e a comunicacao feita por uma das partes do contrato a outra 

informando, sem motivo justo, o desejo de rescisao do mesmo. O aviso e feito com 

antecedencia, para permitir que a outra parte tenha tempo de reestruturar-se 

mediante o surgimento dessa nova condigao. Saraiva (2007, p. 227) relata que: 

No Direito do Trabalho, em regra, o aviso previo e utilizado nos contratos 
por prazo indeterminado, nas hipoteses de resilicao do pacto laboral. Neste 
contexto, toda vez que um dos contratantes do pacto de emprego 
(empregador ou empregado), num contrato sem determinacao de prazo, 
quiser, imotivadamente, romper o Name empregaticio, devera comunicar ao 
outro com certa antecedencia minima, de modo que o avisado disponha de 
lapso temporal para se ajustar ao termino do vinculo. 

Ha de ressaltar-se que o direito ao aviso previo e exaurido quando da 

extingao do contrato de trabalho por justa causa, e nestes termos, tambem 

asseveram Paulo & Alexandrino (2007, p. 242): 

A obrigatoriedade da concessao do aviso previo existe na rescisao do 
contrato de trabalho sem justo motivo, ou seja, no pedido de demissao por 
parte do empregado e nas dispensas imotivadas, por iniciativa do 
empregador. Na dispensa por justa causa, e indevido o aviso previo e na 
culpa reciproca e devido pela metade. 

Ainda existe a possibi l idade de, no curso do aviso, ocorrer motivo que de 

ensejo a justa causa, no caso de falta grave do empregador, este devera ao 

empregado todas as indenizagoes cabiveis a rescisao indireta, a lem de o 

empregado nao necessitar mais cumprir o tempo restante do aviso, nos termos do 

artigo 483 da Consol idagao das Leis do Trabalho. 

Por outro lado, no caso de o motivo justo da extingao do contrato de trabalho 

ter sido motivada pelo trabalhador, perdera este, o direito a perceber a remuneragao 
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do per iodo restante do aviso, quando, tambem, o aviso nao mais sera t rabalhado, 

como regulamenta o artigo 491 da Consol idagao das Leis do Trabalho. 

O artigo 487 da Consolidagao das Leis do Trabalho, por sua vez, versa que o 

aviso previo e, em regra, aplicavel aos contratos f i rmados por tempo indeterminado, 

pois a necessidade do aviso da-se para que nenhuma das partes seja surpreendida 

com a extingao do contrato. Tal surpresa nao ocorre nos contratos com prazo 

determinado, uma vez que, as partes ja conhecem a data em que o contrato 

ext inguir-se-a. Nas palavras de Delgado (2007, p. 1173): 

E, portanto, o aviso previo instituto caracteristico de contratos de duragao 
indeterminada (art. 487, CLT). Mais do que isso: originariamente, a figura 
vinculava-se as situagoes de resiligao do contrato de trabalho por ato 
unilateral de qualquer das partes (empregador ou empregado). Por isso nao 
se aplicava a resolugao contratual culposa por infragao do empregador. 

Todavia, conforme o artigo 481 do referido diploma legal, caso o contrato com 

prazo determinado contenha clausula assecuratoria do direito reciproco de rescisao, 

antes de expirado o termo ajustado, cabera o aviso previo, pois constituira a mesma 

situagao que ocorre nos contratos por prazo indeterminado, apl icando-se assim, as 

regras a estes impostas. 

A Consti tuigao Federal de 1988 garante, no inciso XXI do artigo 7°, o aviso 

previo e dispoe sobre sua duragao, apl icando o minimo de 30 (trinta) dias, nao 

est ipulando prazo maximo, o que deixa claro que nao existe restrigao, quando do 

acordo entre as partes ou acordo coletivo o estipulado para o aviso seja superior ao 

imposto pelo inciso supracitado. 

Sobre a duragao do aviso previo, Martins (2005, p. 407) assevera que: 

Nada impede que as partes ou a norma coletiva fixem prazo de aviso previo 
superior a 30 dias, pois deve-se apenas obedecer ao minimo de 30 dias, 
mas nao ha um prazo maximo. Alguns autores admitem que o prazo do 
aviso previo dado pelo empregado ao empregador poderia ser inferior a 30 
dias, pois se configuraria uma disposigao mais favoravel ao obreiro. 

Por f im, faz-se necessario advertir que o periodo de tempo trabalhado na 

forma de aviso previo tambem integrara a contagem de tempo de servigo do 

trabalhador, fazendo assim, parte da base de calculo trabalhista para a f ixagao dos 

valores correspondentes as ferias, adicional de ferias e 13° salario ao fim do contrato 

de trabalho. 
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3.7 DIREITO A SEGURANQA E SAUDE NO TRABALHO 

Na maioria das lutas do proletariado com o objetivo de obter direitos 

reconhecidos e garantidos, a seguranga e a saude do trabalhador no local de 

trabalho f iguraram como tema, percebe-se ao analisar o historico da relagao 

trabalhador - tomador de servigos que sempre foi buscado pelo primeiro uma melhor 

condigao de trabalho, em locais adequados, que nao viessem a provocar danos 

f is icos nem psicologicos a este. 

No Brasil, os trabalhadores possuem estes direitos garant idos no inciso XXII 

do artigo 7° da Constituigao Federal de 1988, que reza o seguinte: 

Artigo 7°. Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros 
que visem a melhoria de sua condigao social: 
(...) 
XXII - reducao dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saude, higiene e seguranga; 
(...) 

O disposit ivo em analise preocupa-se, inicialmente, em impor a regulagao do 

servigo prestado pelo trabalhador, indicando precisamente que deve ser observada 

a preservagao da integridade do obreiro por meio de praticas que amenizem os 

impetos trabalhistas, nestes termos afirma Bulos (2007, p. 452): 

Quanto ao termo polissemico redugao dos riscos, ele foi cunhado no sentido 
causal, com o fito de prevenir, preservar e assegurar a higidez do 
trabalhador contra doengas, epidemias, dentre outros males fisicos, 
psiquicos, e patologicos. Neste diapasao, a terminologia equivale ao proprio 
perigo que pode causar um dano, ou uma necessidade vital a satisfazer. 

A Consol idagao das Leis do Trabalho ainda complementa tal direito d ispondo 

sobre as obrigagoes da empresa que sao elencadas a seguir por Paulo & 

Alexandr ino (2007, p.195): 

a) cumprir e fazer cumprir as normas de seguranga e medicina do trabalho; 
b) expedir instrugoes gerais aos seus trabalhadores, quanto as precaugoes 
que devem tomar, objetivando evitar acidentes de trabalho ou doengas 
ocupacionais; 
c) adotar as medidas que Ihes sejam determinadas pelos orgaos 
competentes; 
d) facilitar o exercicio da fiscalizagao pelas autoridades competentes. 
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Seria perfeita a situagao em que todos os tomadores de servigos cumpr issem 

todas estas obrigagoes. Muitos, ainda, apresentam postos de trabalho que nao 

possuem a min ima condigao de encontrarem-se funcionando, muitos nao d ispoem 

do min imo necessario para a prestagao do servigo pelos trabalhadores, todavia, se 

comparado a outrora, e nitido o avango, pode-se afirmar com certeza, que o 

trabalhador de hoje tern todas as condigoes de trabalho que fal tavam aos que deram 

inicio a causa trabalhista. 

Ha de se ressaltar que as obrigagoes nao se restr ingem apenas ao tomador 

de servigos, o trabalhador tambem deve colaborar para a inexistencia dos riscos 

descritos pelo Constituinte, suas obrigagoes sao tambem elencadas por Paulo & 

Alexandr ino (2007, p. 195): 

a) cumprir as normas de seguranga e medicina do trabalho, inclusive as 
instrugoes ou ordens da empresa; 
b) colaborar com as empresas na aplicagao das normas de medicina e 
seguranga do trabalho. 

Frise-se ainda que o nao cumprimento de tais medidas constitui falta grave 

por parte do trabalhador, podendo este sofrer as penas a esta imposta, nos termos 

do paragrafo unico do artigo 158 da Consolidagao das Leis do Trabalho. 

A protegao juridica a saude e seguranga do trabalhador nao para por a i , 

muitos sao os outros disposit ivos que tratam do assunto, destes, pode-se citar pela 

grande importancia: a obrigatoriedade do empregador de formar uma Comissao 

Interna de Prevengao de acidentes (CIPA) nas empresas que possuam mais de 

vinte funcionarios, com dispoe o artigo 163 da Consolidagao das Leis do Trabalho; 

tal comissao teria por f inal idade principal preservar a saude e a seguranga do 

trabalhador, anal isando os riscos e propondo melhorias de modo a prevenir a 

integridade fisica e mental do trabalhador no local de trabalho. 
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3.8 DIREITO A JORNADA DE TRABALHO JUSTA E O INSTITUTO DA 

C O M P E N S A Q A O DE HORAS 

A Jornada de trabalho constitui-se num rico instituto juridico que tern evoluido 

bastante assim como, as relagoes entre trabalhador-patrao, e tern sua relagao ligada 

ao tempo em que o trabalhador fica a disposigao do tomador de servigos, para 

executar as ordens deste. 

Delgado (2003, p. 824) conceitua a Jornada de trabalho af i rmando que e: 

O lapso temporal diario em que o empregado se coloca as ordens do 
empregador em virtude do respectivo contrato. E, desse modo, a medida 
principal do tempo diario de disponibilidade do obreiro em face de seu 
empregador como resultado do cumprimento do contrato de trabalho que os 
vincula. 

Desta forma, pode-se entender que a Jornada de trabalho compreende a 

parcela de tempo diaria que o trabalhador dedica a empresa para executar suas 

atribuigoes ou apenas aguardando que sejam impostas novas atividades. 

A Consol idagao das Leis do Trabalho tambem traz a conceituagao do que 

seria a Jornada de trabalho em seu artigo 4° que reza o seguinte: 

Artigo 4° Considera-se como de servigo efetivo o periodo em que o 
empregado esteja a disposigao do empregador, aguardando ou executando 
ordens, salvo disposigao especial expressamente consignada. 

Segundo o disposit ivo legal, sera computado como tempo efetivo todo aquele 

e m que o obreiro se coloque a disposigao do tomador de servigos, nao 

necessar iamente apenas realizando as ordens ja acordadas, mas como todo o 

tempo em que o trabalhador fique a espera de que Ihe sejam impostas outras 

at ividades. 

A Constituigao Federal de 1988 traz disposigoes a respeito do instituto em seu 

artigo 7°, nos incisos XIII , XIV e XVI , a seguir transcritos: 

Artigo 7°. Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros 
que visem a melhoria de sua condigao social: 
(...) 
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XIII duragao do trabalho normal nao superior a oito horas diarias e quarenta 
e quatro semanais, facultada a compensagao de horarios e a reducao de 
Jornada, mediante acordo ou convengao coletiva de trabalho; 
XIV Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos 
de revezamento, salvo negociacao coletiva; 
(...) 
XVI remuneragao do servigo extraordinario superior, no minimo, em 
cinquenta por cento a do normal; 
(...) 

A palavra sempre utilizada por trabalhadores ao reivindicar a lguma regra 

t ratando-se de Jornada de trabalho, sempre e a Jornada justa de trabalho, todavia, 

ate hoje, nao se sabe qual seria o tempo de trabalho justo. A ideia principal de 

Jornada justa e fazer com que o trabalhador realize todas as suas at ividades laborais 

e ainda sobre tempo para passar com sua famil ia, para o lazer, para o descanso, 

etc. 

Percebe-se no pais, que na realidade, muitas vezes esta disposigao nao e 

cumprida, muitos trabalhadores sao obrigados a trabalhar diar iamente, muito mais 

que apenas oito horas, a lgumas vezes em mais de uma empresa, outras na mesma, 

sempre tern este direito constitucional negado. A causa disto poderia ser apontada 

como o prego individual que tern de arcar o empregador pelo trabalhador, para este, 

sempre e mais barato explorar o trabalhador que contratar outro. 

A segunda parte do inciso ainda trata do sistema de compensagao de horas, 

que pode ser util izado de forma que a Jornada seja diminuida em um dia e as horas 

nao trabalhadas serem compensadas em outro. Infelizmente, os Consti tuintes nao 

garant i ram tal direito por completo, deixando que Acordos e Convengoes Colet ivas 

t ratassem do tema, o que dificultou bastante o gozo de tal direito, devido a maioria 

dos tomadores de servigos serem contra tal instituto. 

O sistema de compensagao de horas seria a saida para os t rabalhadores 

estudantes se fosse assim garantido em lei, pois poderiam estes, atraves de tal 

instituto, sair para assistir as aulas que fossem no horario de trabalho, e, depois, ao 

voltar, ou no per iodo de ferias educacionais, compensar, t rabalhando as horas 

faltantes. 

O inciso XIV, supra transcrito, por sua vez, trata do trabalho realizado sem 

interrupgao, que no maximo, deve ser de seis horas diarias. Esta norma seria um 

grande passo para os trabalhadores, visto que cumprir a Jornada de seis horas seria 

aparentemente mais justo para o trabalhador, ja que disporia de dezoito horas de 
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seu dia para as demais necessidades, estaria perfeita a norma se nao t rouxesse 

consigo uma janela para ser descumprida, como e a segunda parte do inciso, que, 

tambem deixa para as Convengoes Coletivas decidirem se a regra e aplicavel ou 

nao a determinados trabalhadores por estas regidos. 

O inciso XVI , em seguida, ainda dispoe sobre as horas trabalhadas alem da 

Jornada de trabalho, atr ibuindo a estas o valor de, no min imo, cinquenta por cento 

acima das horas trabalhadas normalmente. E necessario frisar, o termo 

extraordinario, constante no inciso, vocabulo este que parece ser esquecido pelos 

tomadores de servigos, quando fazem das chamadas horas extras um habito, com o 

pretexto de que seriam realizadas por necessidade de servigo, que realmente existe, 

mas que seria sanada plenamente com a contratagao de mais t rabalhadores. 

A Consol idagao das Leis do Trabalho trata da Jornada de trabalho nos artigos 

58 a 65, que fazem parte do Capitulo II, cujo tema e Duragao do Trabalho, nestes 

art igos o legislador trouxe normas a respeito do instituto que sao apl icados para a 

maioria dos trabalhadores, salvo os expressamente excluidos conforme artigo 57. O 

rol de tais t rabalhadores excluidos esta disposto no artigo 62, e dentre estes, pode-

se citar como exemplos: os empregados que exercem atividades externas, 

incompat iveis como a fixagao de horario de trabalho, os gerentes e ocupantes de 

cargo de gestao, estes ult imos, apenas quando a gratif icagao de fungao for superior 

a quarenta por cento do efetivo salario, conforme paragrafo unico do artigo 

supraci tado. 

Dentre as normas que tratam da Jornada de trabalho na Consol idagao das 

Leis do Trabalho e destaque a do artigo 59, que estabelece como de duas horas o 

limite de horas extras diarias, total izando para o trabalhador o integral limite de dez 

horas de Jornada maxima por dia, o que e considerado neste trabalho, um numero 

excessivo de horas, por completar o trabalhador ao fim de uma semana mais de 

cinquenta horas trabalhadas, isto sem contar as horas despendidas pelo t rabalhador 

no deslocamento para o local de trabalho, que, nos termos do paragrafo 2° do artigo 

58 nao e computada na Jornada de trabalho, salvo quando for o local de dificil 

acesso ou nao servido por transporte publico e o empregador fornecer a condugao, 

excegao esta, que na maioria das vezes nao e observada. 

A Jornada de trabalho no direito brasileiro carece de muita evolugao, espera-

se que com o passar do tempo tal instituto deixe de ser tao cansativo e excessivo 

para o trabalhador, podendo assim ser considerada justa. 
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3.9 DIREITO A EDUCAQAO 

A educagao hoje apresenta-se como a unica saida para o trabalhador que 

almeja uma carrejra propulsora, com melhores condigoes de trabalho, de vida e de 

crescimento profissional. Encontra-se inserida na Constituigao Federal de 1988 no 

rol dos direitos fundamentals da pessoa humana, constituindo, portanto, parte 

integrante do minimo existencial. 

A Constituigao Federal de 1988 faz mengao ao direito a educagao em seu 

artigo 205, nos seguintes termos: 

Art. 205 A educagao, direito de todos e dever do Estado e da familia, 
sera promovida e incentivada com a colaboracao da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercicio da cidadania e sua qualificacao para o trabalho. 

Percebe-se que o disposit ivo legal referenciado preocupa-se em abarcar os 

possiveis ambitos em que a educagao exerce influencia, quais sejam, o social, o 

familiar e o trabalhista, tal influencia da-se pela atuagao direta exercida por ela nas 

decisoes que por ventura tenham de ser tomadas no decorrer da vida de a lguem. 

A respeito da norma constitucional supra transcrita comenta Silva (2010, p. 

312). 

O art. 205 contem uma declaracao fundamental que, combinada com 
o artigo 6°, eleva a educagao ao nivel dos direitos fundamentals do 
homem. Ai se afirma que a educagao e direito de todos, com o que 
esse direito e informado pelo principio da universalidade. Realga-lhe 
o valor juridico, por um lado, a clausula - a educagao e dever do 
Estado e da familia - , constante do mesmo artigo, que completa a 
situagao juridica subjetiva, ao explicitar o titular do dever, da 
obrigagao, contraposto aquele direito. Vale dizer: todos tern direito a 
educagao e o Estado tern o dever de presta-la, assim como a familia. 

E sabido que um individuo com grandeza de conhecimento indubitavelmente, 

fara as escolhas certas nos momentos necessarios, entretanto, torna-se pouco 

provavel que a lguem as faga da mesma forma com a mente vazia e empobrecida de 

conhecimentos. Isto ocorre pela ligagao direta do direito a educagao com a eficacia 

do direito a livre determinagao, como afirma Garcia (2004, p.09): 
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"Ainda que concebido como um direito social, ocupando a segunda 
geracao acima enunciada, a efetividade do direito a educacao e 
imprescindivel a propria salvaguarda do direito a livre determinagao. 
Com efeito, como se poderia falar na liberdade de um ser acefalo e 
incapaz de direcionar seus proprios movimentos em uma sociedade 
de massas, cujas relagoes intersubjetivas, a cada dia mais 
complexas, exigem um constante e ininterrupto aperfeigoamento? A 
educagao, assim, nao obstante considerada um direito social, e 
imprescindivel a salvaguarda de um direito que, sob um prisma 
logicoevolutivo, o antecede na formagao do Estado de Direito: a 
liberdade." 

Notor iamente, na sociedade atual, prevalece esta necessidade de 

aperfeigoamento cont inuo, nao se resumindo apenas a quali f icacao garant idora de 

um trabalho, mas a um ciclo de estudos que deve prosseguir mesmo quando este e 

obtido, nao so para mante-lo, mas para atender a outras f inal idades fora dele. 

Todavia, esta tarefa de aprimorar-se torna-se ardua, pois a qual i f icacao 

profissional apos o ingresso no mercado de trabalho so tern condigoes de ocorrer, 

concomitantemente, com o exercicio das atividades prestadas, se nao for desta 

maneira o trabalhador perdera o lugar que tanto lutou para conseguir. 

O artigo 206 da Constituigao ainda faz mengao aos principios basilares do 

direito a educagao, dos quais sao destacados os seguintes: 

Art. 206. O ensino sera ministrado com base nos seguintes 
principios: 
I - igualdade de condigoes para o acesso e permanencia na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 
[...] 

Infel izmente, nao e percebida a igualdade de condigoes para a permanencia 

na escola entre os trabalhadores estudantes e os demais. Aqueles nao d ispoem de 

l iberdade para aprender, estao presos a carga horaria de trabalho, muitas vezes 

excessiva, que os deixam exaustos e sem as condigoes min imas exigidas para um 

bom aprendizado. Variadas vezes, se quer podem garantir o seu sustento e 

continuar a estudar, e entao veem-se na dificil tarefa de escolher entre o emprego, 

seu meio de sobrevivencia, e o estudo, o mais justo e eficiente mecanismo para 

melhorar suas condigoes de vida. 

A situagao acima citada nao devia fazer parte da realidade dos brasileiros, 

muito pelo contrario, ja deveriam existir normas trabalhistas de cunho geral que 
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resguardassem ao menos, o possivel exercicio dos dois direitos em tela, pois ambos 

encontram-se previstos na Constituigao vigente, e vale ressaltar, lado a lado, em seu 

artigo 6°, abaixo transcrito: 

"Art. 6° Sao direitos sociais a educagao, a saude, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a seguranga, a previdencia social, a protegao a 
maternidade e a infancia, a assistencia aos desamparados, na forma 
desta Constituigao". 

Ao consagra-los desta forma, ha de se observar que o legislador buscou 

garantir o conjunto de direitos mencionados a todos os individuos e nao de apenas 

alguns direitos para determinadas pessoas, se dessa forma o fosse, faria tal 

previsao de modo diferente. Tampouco, preve que devera ao optar por um, 

renunciar a outro, com muita tristeza, a realidade e que o exercicio dos direitos que 

t ratamos neste trabalho cientif ico, e nao so destes, mas de tantos outros, se torna 

impossivel devido as deficiencias constantes na legislagao. 

Outro fator que implica a obrigagao de qualif icar-se por parte dos 

t rabalhadores e caracterizado pelo fato de apenas permanecerem empregados 

aqueles capazes de acompanhar as mudangas do mercado de trabalho. Com a 

global izagao e o uso de diversas tecnologias, que f izeram as oportunidades de 

trabalho diminuirem de forma exorbitante nas industrias, transferindo-se para outros 

locais. 

Nascimento (2004, p.51) assevera que na sociedade atual: "ganham destaque 

aqueles que detem o. conhecimento e a informagao", hoje a educagao e a 

quali f icagao consti tuem a parte principal do curriculo do trabalhador, quanto mais 

qual i f icado, maiores as chances de conseguir um trabalho melhor, ou sequer um 

trabalho, o trabalhador bragal de outrora fora substi tuido por maquinas que fazem a 

mesma fungao em menos tempo e a menos custo, hoje se produz cada vez mais 

com menos mao-de-obra, mostrando o lado triste da globalizagao, que tern causado 

o aumento do desemprego em todo o planeta. 

Faz-se necessario destacar que o direito a educagao esta int imamente ligado 

ao principio da dignidade da pessoa humana, que o considera como um direito 

fundamental , assim pelo simples fato de ser considerado como tal, traz consigo os 

atributos da tendencia a universalidade, imprescrit ibi l idade, irrenunciabil idade e da 

inal ienabil idade. A lem de constituir um direito protegido tambem pela Constituigao 
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patria de 1988, quando em seu artigo 6° reza que "a Educagao e um direito social", 

ainda, no seu artigo 205 enuncia que "a Educagao e um direito de todos e dever do 

Estado e da Familia". 

Diante do exposto, fica evidente que o direito a educagao nao pode ser 

cerceado por nenhuma hipotese ou circunstancia. O prestador de servigos deve e 

precisa de meios que Ihe garantam poder concorrer a vagas de trabalho, que 

proporcionem seu crescimento profissional e a sua permanencia no mercado de 

trabalho, e, o unico caminho para conquistar isto e o aperfeigoamento atraves da 

educagao. 
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4 E S P E C I E S D E T R A B A L H A D O R E S E S T U D A N T E S E S U A R E S P E C T I V A 

P R O T E Q A O J U R i D I C A 

Apesar de tantos direitos conquistados ao longo da evolugao do direito 

trabalhista, como visto no capitulo anterior, os trabalhadores cont inuam a busca pela 

efetiva garantia de tais direitos, ja previstos na Constituigao Federal de 1988 e pela 

legislagao trabalhista, mas ainda sao negados por alguns tomadores de servigos. 

A lem disso, lutam a cada dia pela promulgagao de outros direitos, que tern 

surgido com o avango das relagoes de trabalho. No rol destes novos direitos sociais 

esta justamente o direito a educagao, que, como visto, ainda nao e garantido a todos 

os t rabalhadores. 

Neste capitulo, sera explanada a legislagao portuguesa que trata da 

educagao dos trabalhadores com perfeigao e maestr ia, garantindo-lhes Jornada de 

trabalho especial para que possam ter tempo para trabalhar e estudar. Serao 

tambem anal isadas as especies de trabalhadores brasileiros que ja possuem a 

garantia de seu direito a educagao, por legislagoes especiais, bem como, o Projeto 

de Lei 4.475 de 2008, que concede horario especial aos trabalhadores estudantes. 

4.1 CONSIDERAQOES GERAIS 

Antes de tratar especif icamente da protegao jur idica conferida aos 

t rabalhadores estudantes brasileiros, faz-se mister uma analise do conceito geral de 

trabalhador, bem como, torna-se necessario delinear a lgumas consideragdes a 

respeito dos trabalhadores brasileiros de modo geral. 

O vocabulo trabalhador e bem abrangente, e de acordo com a definigao de 

Silva (apud PINTO, 2003, p. 1), seria: "Aquele que emprega sua energia pessoal, em 

proveito proprio ou alheio, visando a um resultado determinado, economico ou nao." 

Esta definigao foi escolhida por ser o mais abranjente possivel, sabe-se que sao 

varias as classif icagoes de trabalhadores, dentre elas a do proprio doutr inador 

supraci tado que classifica o trabalhador em: "Autonomo, Subordinado, Avulso e 

Eventual". 
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Neste feitio, Silva {apud PINTO, 2003, p. 1) ainda conceitua e classifies tais 

especies af irmando que: 

a) Autonomo - "E o trabalhador que utiliza sua energia pessoal sob sua 
propria diregao. Em consequencia, tanto e possivel encontra-lo trabalhando 
para obter resultado seu ou em beneficio de outrem." 
b) Subordinado - "E o trabalhador cuja energia pessoal e utilizada por 
outrem, que Ihe dirige a aplicagao. Em consequencia, so e possivel 
encontra-lo trabalhando para proveito alheio, quanto ao resultado da 
atividade, havendo mesmo quern identifique nessa circunstancia um dos 
requisitos essenciais de sua prestagao." 
c) Avulso - E todo trabalhador que, sindicalizado ou nao, presta servigos as 
empresas intermediados por suas respectivas entidades sindicais, tendo os 
mesmos direitos trabalhistas dos empregados permanentes, cujo 
adimpiemento fica a cargo destas. Nao ha vinculo empregaticio, a sua 
relagao e triangular: trabalhador-sindicato-empresa. A utilizagao do 
trabalhador avulso e restrita as atividades relacionadas em Portaria do 
Ministro do Trabalho e Decreto n° 80.271/77, art. 11. 
d) Eventual - Trabalhador eventual e aquele que presta servigos dissociados 
das necessidades permanentes da empresa, sem continuidade, geralmente 
a varias fontes, em periodos curtos de tempo. 

Percebe-se que a caracteristica principal do trabalhador, que engloba todas 

as categorias em uma mesma situagao, e a de contrair a obrigagao de colocar sua 

energia pessoal a disposigao do exercicio de uma atividade profissional, seja para 

sua propria serventia, ou de outrem. As diferengas entre habitual idade, vinculo 

empregat ic io ou servigos prestados nao inf luenciam, de forma gritante, o motivo que 

mais evidencia a problematica social em enfase, pois as exigencias do mercado sao 

as mesmas para todos eles, quais sejam: mais tempo do dia para dedicar-se ao 

trabalho e mais qualif icagao para executa-lo, sobrando pouco tempo para outras 

at iv idades entre elas as relacionadas com a educagao. 

Cabe neste trabalho cientif ico mostrar que apesar de considerarem-se 

trabalhadores de diferentes especies, todos tern direito a educagao, pois estao na 

mesma condigao de trabalhador estudante, e basta isso para torna-los comuns, 

independente de quern e o tomador de servigos, de qual o horario de trabalho, onde 

residem, onde t rabalham, nem qualquer outra circunstancia. 

Cumpre destacar que Portugal, apresenta-se como um dos paises, que 

consegui ram abordar com maestria o tema, aprovando o maior avango para os 

t rabalhadores dos ultimos tempos que foi o Estatuto do Trabalhador Estudante (Lei 

116/97). Tal legislagao apresenta-se como solugao para o conflito entre o direito ao 

trabalho e a educagao, com a elaboragao de piano de Jornada de trabalho especial 
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para os trabalhadores estudantes que sera tratado em topico proprio, com um 

estudo mais aprofundado sobre o referido diploma legal. 

De todos os trabalhadores estudantes existentes no Brasil, somente os 

menores de idade e os servidores publicos federais tern garantias legais capazes de 

salvaguardar o direito a educagao sem comprometer o direito ao trabalho. O trabalho 

dos menores de idade e regulado pela Consolidagao das Leis do Trabalho, em seus 

artigos 402 a 4 4 1 ; pela Lei n°. 8.069/90 - Estatuto da Crianga e do Adolescente e 

pela Lei n°. 11.788/08 - Lei do Estagio. 

Os servidores publicos federais tern o direito a educagao garantido pela Lei 

8.112/90, nos termos do seu artigo 98. Destaca-se tambem, outras poucas classes 

de trabalhadores, como por exemplo, os bancarios, que conseguiram o direito a 

educagao com muita luta e negociagao, implantando-o em acordos coletivos de 

trabalho. 

Tais acordos coletivos de trabalho sao muito importantes, mas tern cada vez 

mais apresentado fungao diversa da qual sao dest inados, que e trazer normas 

especif icas para cada classe de trabalhador, nao normas gerais e concessoes de 

direitos que dever iam ser garantidos a todos os trabalhadores, pois estas devem ser 

tratadas em lei, beneficiando assim, a coletividade, e nao apenas as classes 

abrangidas pelas Convengoes Coletivas. 

A carencia de normas trabalhistas atuais e tamanha, que estes acordos 

tentam suprir as diversas lacunas, porem, isso beneficia apenas as c lasses de 

trabalhadores abrangidos por eles, mas nao todos os demais, que por falta de forga 

sindical ou por medo da classe patronal nao lutam por seus direitos ou nao 

conseguem acorda-los com os chefes. Isso infelizmente, faz com que trabalhadores 

apesar de encontrarem-se em classes diferentes e estarem na mesma condigao de 

trabalho possuam direitos diferentes, f icando a merce da boa vontade dos 

empregadores, para que possam exercer o direito a educagao, o que na maioria das 

vezes, ocorre que o trabalhador tenha de fazer a dificil escolha entre trabalhar e 

estudar. 



57 

4.2 DA PROTEQAO JURIDICA CONFERIDA AO TRABALHADOR ESTUDANTE 

P O R T U G U E S 

Como ja explicado, os trabalhadores Portugueses que estudam e t rabalham 

ja gozam de todos os direitos conferidos pela Lei n° 116, promulgada em 04 de 

novembro de 1997, conhecida como Estatuto do Trabalhador Estudante, que pos f im 

ao conflito entre os direitos a educacao e ao trabalho, garantindo-lhes ambos os 

direitos, fundamentals com a criagao um regime juridico completo, que compreende 

desde o conceito de trabalhador estudante e sua abrangencia, bem como os direitos 

a serem garant idos aos trabalhadores nesta situagao. 

Para o supracitado Estatuto seriam trabalhadores estudantes os que 

prestem servigos, mesmo que sem vinculo empregaticio, a ent idades publ icas ou 

privadas, que f requentem qualquer curso de instrugao educacional, tais como: de 

ensino fundamental , medio ou superior, este abrangendo os cursos de graduagao, 

pos-graduagao, mestrado ou doutorado, seja em instituigoes de ensino da rede 

publica ou particular. Nos termos de seu artigo 2°, inciso 1, abaixo transcrito: 

1 - Para efeitos de aplicagao do presente diploma, considera-se trabalhador 
estudante todo o trabalhador por conta de outrem, independente do vinculo 
laboral, ao servigo de uma entidade publica ou privada e que frequente 
qualquer nivel do ensino oficial ou equivalente, incluindo cursos de pos-
graduagao, realizagao de mestrados ou doutoramentos, em instituigao 
publica, particular ou cooperativa. 

O inciso 2 do referido artigo, estende alguns direitos constantes no Estatuto 

do Trabalhador Estudante aos trabalhadores autonomos e aos part icipantes de 

cursos profissionalizantes ou de formagao para jovens, desde que tenham duragao 

de seis ou mais meses, nos seguintes termos: 

2 - Ficam ainda abrangidos pelas disposigoes constantes da presente lei, 
com excegao dos artigos 3.°, 4.°, 6.° e 10.°, n.° 1, os estudantes que se 
encontrem numa das seguintes situagoes: 
a) Sejam trabalhadores por conta propria; 
b) Frequentem cursos de formagao profissional ou programas de ocupagao 
temporaria de jovens, desde que com duragao igual ou superior a seis 
meses. 
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O inciso 3, f inalizando a conceituagao de trabalhador estudante, tambem 

abrange a protegao do Estatuto aos desempregados, dispondo o seguinte: "3 - Nao 

perdem o estatuto de trabalhador-estudante aqueles que, estando por ele 

abrangidos, sejam entretanto colocados na situagao de desemprego involuntario." 

O artigo 3° da Lei trata do direito a Jornada de trabalho especial para os 

t rabalhadores estudantes, garantindo-lhes no inciso 1, um horario de trabalho 

f lexivel de modo a que possam frequentar o estabelecimento de ensino, como 

transcrito abaixo: 

1 - As empresas ou servicos devem elaborar horarios de trabalho 
especificos para os trabalhadores-estudantes, com flexibilidade ajustavel a 
frequencia das aulas e a inerente deslocacao para os respectivos 
estabelecimentos de ensino. 

Prevendo tambem que na impossibil idade de sua implantagao seria o 

t rabalhador dispensado semanalmente no limite de ate seis horas, de acordo com o 

horario escolar do trabalhador, sem que Ihe seja atribuido qualquer prejuizo relativo 

ao uso deste lapso temporal . Nestes termos, reza o inciso 2 do referido artigo: 

2 - Quando nao seja possivel a aplicacao do regime previsto no numero 
anterior, o trabalhador-estudante sera dispensado ate seis horas semanais, 
sem perda de retribuicao ou de qualquer outra regalia, se assim o exigir o 
respectivo horario escolar. 

Podendo ainda, nos termos dos demais incisos do artigo 3°, estas seis horas 

serem util izadas de uma so vez ou fracionadamente entre os dias letivos, dando, 

ainda, ao trabalhador estudante o direito de nao fazer horas extras no per iodo letivo, 

salvo em caso de forga maior, ou em caso de acordo pre-definido com o 

empregador, f icando o trabalhador, com o bonus de um dia de folga mensal , sem 

perda da remuneragao. 

Segundo o Estatuto, o trabalhador pode ausentar-se ainda do trabalho ate 

dois dias para a realizagao de provas e avaliagoes, sendo um dia para o dia da 

prova e o outro o dia imediatamente anterior, para que o trabalhador possa estudar, 

isso tambem sem perda de remuneragao. Nos termos do artigo 5° da lei, abaixo 

transcrito: 
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Artigo 5° - Prestagao de provas de avaliagao 
1 - O trabalhador-estudante tern direito a ausentar-se, sem perda de 
vencimento ou de qualquer outra regalia, para prestagao de provas de 
avaliagao, nos seguintes termos: 
a) Ate dois dias por cada prova de avaliagao. sendo um o da realizagao da 
prova e o outro o imediatamente anterior, incluindo sabados, domingos e 
feriados; 
b) No caso de provas em dias consecutivos ou de mais de uma prova no 
mesmo dia, os dias anteriores serao tantos quantas as provas de avaliagao 
a efectuar, ai se incluindo sabados, domingos e feriados; 
c) Os dias de ausencia referidos nas alineas anteriores nao poderao 
exceder um maximo de quatro por disciplina. 
2 - Consideram-se justificadas as faltas dadas pelos trabalhadores-
estudantes na estrita medida das necessidades impostas pelas deslocagoes 
para prestar provas de avaliagao. 
3 - As entidades empregadoras podem exigir. a todo o tempo, prova da 
necessidade das referidas deslocagoes e do horario das provas de 
avaliagao de conhecimentos. 
4 - Para efeitos da aplicagao do presente artigo, consideram-se provas de 
avaliagao todas as provas escritas e orais, incluindo exames, bem como a 
apresentagao de trabalhos, quando estes as substituam. 

O Estatuto portugues ainda garante outros direitos aos t rabalhadores 

estudantes como, por exemplo: 

Direito a ferias de acordo com suas necessidades escolares, artigo 6°, inciso 

1: 

Artigo 6° - Ferias e licengas 
1 - Os trabalhadores-estudantes tern direito a marcar as ferias de acordo 
com as suas necessidades escolares, salvo se dai resultar comprovada 
incompatibilidade com o piano de ferias da entidade empregadora. 

Direito a promocao e a progressao profissional, condizentes com os 

conhecimentos obtidos com a qualif icacao, nos termos do artigo 7°, inciso 1, e 

seguintes: 

Artigo 7° - Efeitos profissionais da valorizagao escolar 
1 - Ao trabalhador-estudante devem ser proporcionadas oportunidades de 
promogao profissional adequada a valorizagao obtida por efeito de cursos 
ou conhecimentos adquiridos, nao sendo, todavia, obrigatoria a 
reclassificagao profissional por simples obtengao desses cursos ou 
conhecimentos. 
2 - Tern direito, em igualdade de condigoes, no preenchimento de cargos 
para os quais se achem habilitados por virtude dos cursos ou 
conhecimentos adquiridos, todos os trabalhadores que os tenham obtido na 
qualidade de trabalhador-estudante. 

Observa-se que toda a legislagao descrita e benefica ao desenvolv imento do 

trabalhador como pessoa e como profissional, qual i f icando-se e usando o maximo 
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de seu potencial, tendo para isso apenas de provar que esta mesmo frequentando o 

estabelecimento de ensino e que seu aproveitamento esta de acordo com o 

esperado, nos dizeres do artigo 9° e 10° do referido Estatuto, que rezam o seguinte: 

Artigo 9° - Requisitos para a fruicao de regalias 
Para beneficiar das regalias estabelecidas neste diploma, incumbe ao 
trabalhador estudante: 
a) Junto a entidade empregadora, fazer prova da sua condigao de 
estudante, apresentar o respectivo horario escolar e comprovar o 
aproveitamento no final de cada ano escolar; 
b) Junto ao estabelecimento de ensino, comprovar a sua qualidade de 
trabalhador ou de se encontrar numa das situacoes previstas no n° 2 do 
artigo 2°. 

Artigo 10° - Cessacao de direitos 
1 - As regalias previstas nos artigos 3° e 6° cessam quando o trabalhador-
estudante nao conciua com aproveitamento o ano escolar ao abrigo de cuja 
frequencia beneficiara dessas mesmas regalias. 
2 - As restantes regalias estabelecidas no presente diploma cessam quando 
o trabalhador-estudante nao tenha aproveitamento em dois anos 
consecutivos ou tres interpolados. 
3 - Para os efeitos dos numeros anteriores, considera-se aproveitamento 
escolar o transito de ano ou a aprovacao em pelo menos metade das 
disciplinas em que o trabalhador-estudante estiver matriculado, 
arredondando-se por defeito este numero quando necessario, 
considerando-se falta de aproveitamento a desistencia voluntaria de 
qualquer disciplina, excepto se justificada por facto que nao seja imputavel 
ao proprio, nomeadamente doenga prolongada, acidente, gravidez ou 
cumprimento de obrigagoes legais. 
4 - No ano subsequente aquele em que perdeu as regalias previstas neste 
diploma, pode o trabalhador-estudante requerer novamente a aplicagao 
deste estatuto. 

A lem de tornar facil a prova da existencia do direito a Jornada especial , 

apenas com a apresentacao da declaracao de horario escolar, os artigos 

supraci tados obrigam o trabalhador que ja usufrui de tal direito, a ter um bom 

desempenho escolar, condicionando este desempenho a cont inuidade do direito a 

educagao, podendo ainda, os trabalhadores que perderam o direito por mau 

desempenho, requererem novamente a concessao no per iodo letivo seguinte. 

Por f im, o Estatuto ainda preve a possibil idade de adesao de uma grande 

quant idade de trabalhadores a situagao de estudantes, o que poderia vir a prejudicar 

o tomador de servigos, resolvendo claramente este impasse com um acordo entre 

t rabalhadores e empregadores, de modo a preservar as aspiragoes de todos, como 

reza o artigo 11°: 
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Artigo 11° - Excesso de candidatos a frequencia de cursos 
Sempre que o numero de pretensoes formuladas por trabalhadores-
estudantes no sentido de Ihes ser aplicado o disposto no artigo 3° do 
presente diploma se revelar, manifesta e comprovadamente, 
comprometedor do funcionamento normal da empresa, fixar-se-a, por 
acordo entre os trabalhadores interessados, a hierarquia e a estrutura 
representativa dos trabalhadores, o numero e as condigoes em que serao 
deferidas as pretensoes apresentadas. 

Percebe-se na legislagao portuguesa a efetiva evolugao da protegao jur idica 

conferida aos trabalhadores que estudam. O Estatuto do Trabalhador Estudante e 

claro e completo, discipl inando com justiga e equidade a relagao entre o tomador de 

servigos e os trabalhadores estudantes, de forma que nenhum seja prejudicado pelo 

fato de o segundo estar buscando uma melhor qualif icagao. 

4.3 DA PROTEQAO JURlDICA CONFERIDA A O TRABALHADOR ESTUDANTE 

BRASILEIRO MENOR DE IDADE. 

Ao observar a historia do direito trabalhista percebe-se que a preocupagao 

inicial foi sempre proteger o trabalho dos menores, e, conforme foram surgindo os 

direitos trabalhistas, foram garantidos inicialmente a estes, para em seguida, serem 

estendidos aos demais trabalhadores. 

Neste sentido assevera Nascimento que (apud Cueva, 2004, p. 229): "A 

protegao do menor e o ato inicial do direito do trabalho". 

O Moral and Health Act escrito por Roberto Peel em 1802 foi o primeiro 

manifesto a trazer a figura da protegao aos menores e tinha como lema principal a 

frase: "salvemos as criangas", Peel conseguiu com isto a diminuigao da Jornada de 

trabalho do menor para 12 horas, mas a proeza dele foi muito a lem da Inglaterra, 

seus pensamentos difundiram-se por toda a Europa e muitos outros paises 

promulgaram leis com o objetivo de proteger o trabalho do menor. 

Em 1919 foi a vez da a OIT (Organizagao Internacional do Trabalho) em 

preocupar-se com a protegao ao trabalho do menor, promulgando duas convengoes, 

a primeira l imitando a idade minima para trabalhar em 14 anos e a segunda 

proibindo o trabalho noturno realizado por menores. Convengoes estas que foram as 

primeiras de muitas agoes da OIT de protegao aos menores. 
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Segundo Nascimento (apud Oviedo, 2004, p. 230) fundamenta a protecao ao 

trabalho do menor em quatro ordens afirmando o seguinte: 

Sao de ordem fisiologica, para que se permita o seu desenvolvimento 
normal sem os inconvenientes das atividades insalubres e penosas, cultural, 
para que o menor possa ter instrucao adequada, moral, para que seja 
afastado de ambientes prejudiciais a sua moralidade, e de seguranga, para 
que nao seja exposto aos riscos de acidentes de trabalho. 

No direito brasileiro o trabalho do menor e dividido em duas subespecies, 

quais se jam: o menor empregado, o menor aprendiz, este, ainda podendo ser 

empregado ou nao empregado. 

O menor empregado, segundo Nascimento (2004, p. 231) seria: "... aquele 

com menos de 18 anos (CLT, art. 402), e, que presta servigos subordinados, 

continuos e remunerados ao empregador (CLT, art. 3°)". 

E importante frisar que e vedado, segundo o artigo 7°, XXXII I , da 

Consti tuigao Federal de 1988, o trabalho do menor de 16 anos como empregado, 

neste caso, o menor seria classif icado como menor aprendiz, nos termos do artigo 

403 da CLT, que enuncia o seguinte: "Art. 403. E proibido qualquer trabalho a 

menores de dezesseis anos de idade, salvo na condigao de aprendiz, a partir dos 

quatorze anos". 

O menor aprendiz pode ser empregado ou nao empregado, o primeiro e 

discipl inado pelo artigo 428 da CLT e tern como caracteristica principal a assinatura 

de contrato de aprendizagem, que dispoe o seguinte: 

Art. 428 - O contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo 
determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior 
de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa 
de aprendizagem formagao tecnico-profissional metodica, compativel com o 
seu desenvolvimento fisico, moral e psicologico, e o aprendiz, a executar 
com zelo e diligencia as tarefas necessarias a essa formagao. 

Ja o menor aprendiz nao empregado seria o que presta servigos a ent idades 

sem fins lucrativos, que tenham por objetivo a assistencia ao adolescente e a 

educagao profissional, registradas nos Conselhos Municipals dos Direitos da Crianga 

e do Adolescente, pois, de acordo com o artigo 431 da CLT o contrato nao geraria 

v inculo empregat ic io. 
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No tocante ao direito a educagao destes trabalhadores a CLT e clara em seu 

artigo 427 que dispoe: "O empregador, cuja empresa ou estabelecimento ocupar 

menores, sera obrigado a conceder-lhes o tempo que for necessario para a 

frequencia as aulas". 

O direito a ferias do trabalhador estudante tambem e garantido pela CLT, 

que no paragrafo 2° de seu artigo 136 enuncia: "O empregado estudante, menor de 

18 (dezoito) anos, tera direito a fazer coincidir suas ferias com as ferias escolares". 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente, Lei n° 8.069/90, complementa o 

direito a Jornada de trabalho especial para os trabalhadores estudantes menores de 

idade quando no artigo 63 enuncia: 

Art. 63. A formagao tecnico-profissional obedecera aos seguintes principios: 
I. garantia de acesso e frequencia obrigatoria ao ensino regular; 

II. atividade compativel com o desenvolvimento do adolescente; 
III. horario especial para o exercicio das atividades. 

Para o estudante estagiario tambem existe previsao legal no mesmo sentido 

que Ihe assegura o direito ao horario especial, tal imposigao de carga horaria 

di ferenciada faz-se em acordo entre: tomador de servigos, o estagiario ou seu 

responsavel, e a instituigao de ensino, e esta prevista no artigo 10 da Lei 11.788/08: 

Art. 10. A Jornada de atividade em estagio sera definida de comum acordo 
entre a instituicao de ensino, a parte concedente e o aluno estagiario ou 
seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser 
compativel com a s atividades escolares e nao ultrapassar: 

I. 4 (quatro) horas diarias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de 
estudantes de educagao especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade regular; 

II. 6 (seis) horas diarias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de 
estudantes do ensino superior, da educagao profissional de nivel 
medio e do ensino regular. 

Por estes fundamentos jur idicos supracitados, o trabalhador estudante menor 

de idade, possui garantido seu direito a educagao, mesmo quando esta prestando 

servigos a terceiros, seja na forma de aprendiz, de trabalhador ou estagiario. Ao 

analisar o cotidiano, percebe-se que o direito e pleno e assegurado, pois 

habi tualmente sao langadas politicas publicas de modo a incentivar os tomadores de 

servigos a contratar menores, garantindo assim, o primeiro emprego e a primeira 

experiencia laboral. 
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4.4 DA PROTEQAO JURlDICA CONFERIDA AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL 

ESTUDANTE 

Os direitos dos servidores publicos sao tratados em Lei propria, uti l izando-se 

a Consol idagao das Leis do Trabalho apenas como lei complementar em virtude de 

a lguma lacuna na Lei que dispoe sobre o Estatuto dos Servidores, o que na maioria 

das vezes nao acontece. 

O regime jur idico dos servidores publicos federais e disposto pela Lei 8.112 

promulgada em 1990, que tambem e base juridica para todos os demais servidores 

publ icos, estaduais e municipais. Esta norma garante, muitos direitos trabalhistas 

aos servidores, dentre eles, o direito a ferias remuneradas, direito a gratif icagao 

natalina, dentre outros. 

Deve-se atentar, prel iminarmente, para o conceito de servidor publico para 

em seguida dispor sobre os direitos desta especie de trabalhador, para Paulo & 

Alexandr ino (2009, p. 81) seriam servidores publicos: 

...os agentes publicos que mantem vinculo estatutario com a 
administracao publica, ocupando cargos publicos de provimento 
efetivo e cargos publicos de provimento em comissao. 

Ha de se convir que os servidores publicos tambem sao trabalhadores, pois 

enquadram-se plenamente na definigao de trabalhador de Martins, ja citada neste 

trabalho cientif ico, a unica diferenga entre os servidores e os demais trabalhadores e 

a f igura do tomador de servigos que para o trabalhador publico seria o proprio 

Estado. 

Em seu artigo 98, abaixo transcrito, a Lei 8.112 garante ao servidor estudante 

o direito a Jornada de trabalho especial para frequentar as aulas, desde que 

comprovada a incompatibi l idade de horarios. 

Art. 98. Sera concedido horario especial ao servidor estudante, 
quando comprovada a incompatibilidade entre o horario escolar e o 
da reparticao, sem prejuizo do exercicio do cargo. 
§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, sera exigida a 
compensagao de horario no orgao ou entidade que tiver exercicio, 
respeitada a duragao semanal do trabalho. 
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§ 2° Tambem sera concedido horario especial ao servidor portador 
de deficiencia, quando comprovada a necessidade por junta medica 
oficial, independentemente de compensagao de horario. 
§ 3° As disposigoes do paragrafo anterior sao extensivas ao servidor 
que tenha conjuge, filho ou dependente portador de deficiencia fisica, 
exigindo-se, porem, neste caso, compensagao de horario na forma 
do inciso II do art. 44. 
§ 4° Sera igualmente concedido horario especial, vinculado a 
compensagao de horario a ser efetivada no prazo de ate 1 (um) ano, 
ao servidor que desempenhe atividade prevista nos incisos I e II do 
caput do art. 76-A desta Lei. 

E importante frisar que tal direito e concedido, ou melhor, garantido ao 

servidor, nao podendo ser tratado como ato discricionario da Administragao, 

t ratando-se de ato administrativo vinculado, que traz como consequencia, a 

obrigacao do Administrador de seguir a Lei e conferir o direito, como bem discorre 

nesse sentido Di Pietro (2007, p. 75): 

O chamado poder vinculado, na realidade, nao encerra prerrogativa 
do poder publico, mas, ao contrario, da ideia de restrigao, pois, 
quando se diz que determinada atribuigao da Administragao e 
vinculada, quer-se significar que esta sujeita a lei em praticamente 
todos os aspectos. O legislador. nessa hipotese, preestabelece todos 
os requisitos do ato, de tal forma que, estando eles presentes, nao 
cabe a autoridade administrativa senao edita-lo, sem apreciagao de 
aspectos concernentes a oportunidade, conveniencia, interesse 
publico, equidade. Esses aspectos foram previamente valorados pelo 
legislador. 

Acerca dessa conclusao, entende-se necessario para a concessao da Jornada 

de trabalho especial, apenas a declaragao de matricula comprovando a 

incompatibi l idade de horarios, mas, nao obstante ser af iancado tal direito pela lei, 

muitos administradores o negam aos servidores, que tern de travar verdadeiras 

guerras judiciais em busca de protegao juridica. Fel izmente, nestes casos a 

jur isprudencia do Superior Tribunal de Justiga e pacifica e em quase todos os casos, 

a exemplo do transcrito abaixo, o direito a educagao e resguardado. 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 
ESTUDANTE. HORARIO ESPECIAL. REQUISITOS. 
DISCRICIONARIEDADE. AUSENCIA. 
De acordo com o disposto no art. 98 da Lei n° 8.112/90, o horario 
especial a que tern direito o servidor estudante condiciona-se aos 
seguintes requisitos: comprovagao de incompatibilidade entre o 
horario escolar e o da repartigao; ausencia de prejuizo ao exercicio 
do cargo; e compensagao de horario no orgao em que o servidor 
tiver exercicio, respeitada a duragao semanal do trabalho. Atendidos 
esses requisitos, deve ser concedido o horario especial ao servidor 
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estudante. porquanto o dispositivo legal nao deixa margem a 
discricionariedade da administragao, constituindo a concessao do 
beneficio, nesse caso, ato vinculado.Recurso nao conhecido. 

Percebe-se que sempre o administrador, assim como o tomador de servigos 

em geral, tentam usar de todos os meios para restringir o direito a educagao dos 

trabalhadores, contudo, fel izmente, a doutrina e a jur isprudencia permanecem 

sempre do lado do trabalhador. 

Existem outros motivos apresentados pelos tomadores de servigo quando da 

nao concessao do horario especial ao servidor estudante, dentre estes, pode-se 

citar: o fato de o servidor ja possuir um ou mais cursos superiores, ou de tentar 

quali f icar-se atraves da pos-graduagao. Ressalta-se que estas justif icativas nao sao 

suficientes para a negagao do direito garantido aos servidores. 

Nestes termos, assevera Rigolin (1995, p. 183) ao explicar o artigo 98 da Lei 

em questao: 

Atraves deste artigo, a Uniao permite a seu servidor estudante, sem 
especificar de que nivel (e, portanto, devendo entender de qualquer 
nivel) trabalhar em horario diferente do normal em sua reparticao. 
Demonstrando esse servidor que seu horario de estudo se sobrepoe 
ao de trabalho, mesmo que parcialmente, precisara a Administragao 
designar-lhe horario compativel, que permita tanto estudo quanto 
trabalho, sem qualquer prejuizo reciproco. 

No mesmo sentido existem decisoes dos tribunais como as seguintes: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 
ESTUDANTE. HORARIO ESPECIAL. INOVAQAO DE 
ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 
I - O art. 98 da Lei n° 8.112/90 nao faz distingao quanto ao fato de o 
servidor ja possuir outro curso superior para que Ihe possa ser 
assegurado o direito de desempenhar suas atribuigoes em horario 
especial. 
II - A parte nao cabe inovar para conduzir a apreciagao do Colegiado, 
em agravo regimental, temas nao ventilados no recurso especial. 
Agravo regimental desprovido. 

ADMINISTRATED. SERVIDOR PUBLICO. ESTUDANTE. HORARIO 
ESPECIAL. COMPENSAQAO. LEI N° 8.112/90, ARTIGO 98. 
PARAGRAFO PRIMEIRO. 1. O artigo 98 da Lei 8.112/90 estabelece 
que "sera concedido horario especial ao servidor estudante, quando 
comprovada a incompatibilidade entre o horario escolar e o da 
repartigao, sem prejuizo do exercicio do cargo", exigindo, porem, a 
compensagao de horarios no orgao ou entidade que tiver exercicio. 
respeitada a duragao semanal do trabalho. 
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2. A unica exigencia, para o exercicio do horario especial, e que haja 
compensacao de horarios no orgao ou entidade, nao podendo estar 
restringido o direito ao horario especial pelo fato de o servidor ja 
possuir um curso superior. 
3. Apelacao e remessa oficial, tida por interposta, improvidas. 

Faz-se necessario destacar que apesar de o servidor possuir o direito ao 

horario especial , isso nao significa dizer que o mesmo tera horas a menos em sua 

Jornada de trabalho, denota apenas que pode adaptar esta de maneira a que possa 

frequentar o estabelecimento de ensino, compensando todas as horas uti l izadas 

para isso, como disposto no paragrafo 1° do artigo 98, supra transcrito, de forma a 

nao prejudicar a Administragao Publica. 

O artigo 99 do referido dispositivo legal, abaixo transcrito, garante tambem, ao 

servidor estudante, caso venha a ser transferido para localidade distante de onde 

estuda, o direito a ser matriculado em instituicao de ensino de igual conceito e 

genero, que seja mais proxima de sua nova residencia, estendendo, o paragrafo 

unico do citado artigo, tambem tal direito a seus dependentes. 

Art. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da 
administracao e assegurada, na localidade da nova residencia ou na 
mais proxima, matricula em instituicao de ensino congenere, em 
qualquer epoca, independente de vaga. 
Paragrafo unico. O disposto neste artigo estende-se ao conjuge ou 
companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor que vivam na sua 
companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com 
autorizagao judicial. 

Percebe-se na legislagao administrativa, que trata dos t rabalhadores que 

prestam servigos a Administragao Publica, uma certa evolugao quanto a direitos 

trabalhistas, caracterizada pela protegao juridica conferida aos trabalhadores 

estudantes, facil i tando a qualif icagao destes, o que beneficia tambem o proprio 

Estado brasileiro, pois o servidor qualif icado realiza suas fungoes com maior 

presteza, garant indo assim, por conseguinte, servigos publicos de qual idade. 
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4.5 DA PROTEQAO JURJDICA CONFERIDA AOS DEMAIS T R A B A L H A D O R E S 

ESTUDANTES 

Infel izmente, todos os trabalhadores nao protegidos pelas legislagoes 

especiais, ja abordadas, f icam desamparados, sem resguardo jur idico para pleitear 

seu direito a educagao, tendo de lutar para que tal direito seja garantido atraves das 

Convengoes e dos Acordos coletivos de trabalho, o que na maioria das vezes nao 

acontece, pois ao travar essas batalhas, a preocupagao inicial dos sindicatos 

sempre e lutar por melhores salarios e melhores condigoes de trabalho, deixando o 

direito a educagao em segundo piano. 

A maioria dos Acordos Coletivos apenas repete a norma estabelecida pela 

Consol idagao das Leis do Trabalho, garantindo ao trabalhador apenas o acesso a 

exames vestibulares, o que na realidade, de nada adianta, pois caso consiga 

ingressar em algum curso superior nao ira dispor de tempo suficiente para conseguir 

conclui- lo. Tendo em vista que todos necessitam de atividades academicas 

complementares, tais como estagios, congressos, projetos de extensao, etc. 

Ademais , tambem, e obrigado ao estudante assistir aulas praticas em periodo 

diverso do normal, na maioria das ocasioes, coincidente com o horario de sua 

Jornada de trabalho. 

A Consol idagao das Leis do Trabalho nao faz mengao alguma aos 

trabalhadores estudantes, garantindo apenas ao empregado o direito a ter sua falta 

ao trabalho justi f icada quando estiver prestando exames de admissao em cursos 

superiores, inciso VII , art. 473, transcrito abaixo: 

Art. 473 O empregado podera deixar de comparecer ao servico sem 
prejuizo do salario: 
(...) 
VII - nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas 
de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino 
superior; 
(...) 

Apos uma vasta pesquisa, constatou-se que o unico Acordo a garantir um 

pouco mais ao trabalhador foi a Convengao Coletiva de Trabalho 2010/2011 dos 

Bancar ios, garant indo aos estudantes o abono de faltas para realizar provas, isso 
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desde que estas nao pudessem ser em horario diverso, com a devida comprovagao 

emit ida pela instituigao de ensino entregue ao superior com antecedencia de, no 

min imo, quarenta e oito horas, Clausula Vigesima Segunda, al inea b, abaixo 

transcri ta: 

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA ABONO DE FALTA DO 
ESTUDANTE 
O empregado estudante tera abonada sua falta ao servigo e 
considerada como dia de trabalho efetivo, para todos os efeitos 
legais, nas seguintes condigoes: 

b) Nos dias de prova escolar obrigatoria, mediante aviso previo de 48 
(quarenta e oito) horas, desde que comprovada sua realizagao em 
dia e hora incompativeis com a presenga do empregado ao servigo. 
A comprovagao da prova escolar obrigatoria devera ser efetuada por 
meio de declaragao escrita do estabelecimento de ensino. 

E necessario ressalvar que mesmo realizando as provas e obtendo a nota 

maxima, o aluno pode ser reprovado por numero de faltas, isto significa que inutil 

sera tambem esta disposigao caso o estudante nao consiga a compreensao dos 

professores e do proprio estabelecimento de ensino de forma a serem abonadas 

tambem as faltas as aulas, cujo horario seja coincidente com o de seu trabalho, 

legislagao que ainda faz muita falta para os trabalhadores brasileiros, que carecem 

de fundamentos jur idicos para exercer seu direito a educagao. 

4.6 CONSIDERAQOES A RESPEITO DO PROJETO DE LEI N°. 4.475 DE 2008 

Para a fel icidade dos trabalhadores brasileiros, o conflito existente entre os 

direitos a educagao e ao trabalho esta proximo de ser sanado, pois existe um projeto 

de Lei que visa conceder aos trabalhadores estudantes a Jornada especial de 

trabalho, de modo a garantir ambos os direitos beneficiando os trabalhadores, e o 

projeto de numero 4.475/08, de autoria do deputado Candido Vaccarezza. 

Tal Projeto concede o horario especial na forma da flexibil izagao do disposto 

no contrato de trabalho, reduzindo as horas diarias da Jornada do trabalhador 

estudante, quando em periodo letivo, como dispoe o caput de seu artigo 2°, abaixo 

transcrito: 



70 

Art. 2° Por horario especial de estudante entende-se a flexibilizacao do 
estabelecido no contrato de trabalho quanto ao horario de entrada e saida 
do empregado, possibilitando que o mesmo possa sair ate uma hora mais 
cedo ou entrar ate uma hora mais tarde no servico, durante o periodo letivo. 

O disposit ivo abrange os estudantes de nivel medio, tecnico ou superior, 

sendo necessario para a concessao deste beneficio apenas o comprovante de 

matr icula, assim como no direito portugues, nos termos do paragrafo 1° do artigo 

supraci tado, abaixo transcrito: 

§ 1° O horario especial de estudante sera concedido mediante a 
apresentacao, pelo empregado, de atestado de matricula no ensino 
fundamental, medio, tecnologico ou superior. 

O paragrafo 2° do mesmo artigo impoe que as horas nao t rabalhadas sejam 

compensadas posteriormente, o dispositivo tern por intuito nao prejudicar os 

tomadores de servigos, que desta forma, nao comprometerao as suas at ividades 

empresar ia is, inibindo o surgimento de argumentos contra a concessao do horario 

especial . A compensagao mencionada podera ser realizada em um unico dia, desde 

que nao ultrapasse o limite de 10 (dez) horas, conforme dispoe o artigo 3°, a 

imposigao deste limite diario faz com que seja preservada a saude do trabalhador, 

uma vez que, este nao teria condigoes de cumprir com um horario mais longo, o que 

tambem comprometer ia o seu rendimento. 

As horas trabalhadas em forma de compensagao, acrescidas ao horario 

convencional da empresa, nao se caracterizam como horas extras, e assim sendo, 

nao apresentam valor superior a hora normal, nos termos do paragrafo 1° do artigo 

3°, isto porque o prestador de servigos esta compensando as horas, em que se 

ausentou do trabalho, que deveriam ter sido trabalhadas no horario normal, e 

portanto, nao poderia perceber valor acrescido. 

Porem, se o trabalhador executar a compensagao a noite tera direito ao 

adicional noturno, conforme dispoe o paragrafo 2° do artigo 3°. O mesmo artigo 

ainda af irma, em seu paragrafo 3°, que e obrigada a compensagao ao trabalhador 

de usufruir da Jornada especial, independentemente do que dispoe o Acordo 

Coletivo de Trabalho da Categoria. Percebe-se que o disposit ivo legal esta 
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resguardando um direito do empregador, que e o de ter o horario de trabalho 

integralmente cumprido nos termos do contrato f i rmado. 

E permit ido o acumulo das horas devidas, devendo estas serem 

compensadas no mesmo ano ou ate os dois meses subsequentes do ano seguinte, 

e, nos termos do artigo 4°, caso este prazo seja exaurido, as horas acumuladas nao 

compensadas sem culpa do trabalhador serao consideradas como compensadas. 

O artigo 9° do projeto, abaixo transcrito, ainda dispoe que caso o trabalhador 

venha a ser demit ido sem justa causa, as horas nao compensadas serao 

consideradas compensadas para o calculo das verbas rescisorias: 

Art. 9° Na hipotese de demissao do empregado, sem justa causa, havendo 
horas a serem compensadas em razao do horario especial de estudante, as 
mesmas serao contabilizadas como compensadas para efeito de 
cumprimento da Jornada de trabalho e calculo de verbas rescisorias. 

O deputado Candido Vaccareza, proponente do projeto em questao (Projeto 

de Lei n° 4.475/08), fundamenta sua posigao na realidade atual, onde o trabalho e a 

educagao formam uma conexao indispensavel ao desenvolv imento individual e 

consequentemente, coletivo dos trabalhadores e das empresas. O deputado 

tambem relata as condigoes para que se assuma uma vaga no mercado de trabalho 

quando em sua justif icativa afirma: 

A competitividade no mercado de trabalho, marcada pela introducao de 
uma serie de inovacoes tecnologicas, novas estrategias de organizagao e 
gestao do trabalho, exige do empregado uma busca constante de 
atualizagao e qualificacao profissional. O mercado tern exigido cada vez 
mais um perfil tecnico do trabalhador. 

Portanto, a luz do ilustre ju lgamento da situagao em analise, nao e possivel 

admitir, em nenhuma hipotese, que a opgao de seguir apenas na carreira 

profissional ou a de exclusivamente estudar, possa ser bem sucedida, uma vez que 

o conjunto destas duas agoes e que se mostra ideal e necessaria para competir no 

ambito do trabalho. O mercado de trabalho, por sua vez, impoe l imitagoes que 

impedem a satisfagao das expectativas por ele exigidas, na medida em que nao 

permite a f lexibil idade tao necessaria aos trabalhadores estudantes. 

O relator do projeto de Lei 4.475/08 na Comissao de Educagao e Cultura, 

deputado Carlos Abicali l , faz as seguintes explanagoes em seu parecer: 
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O horario especial e importante para que o educando possa se preparar 
para frequentar os cursos a que assiste, podendo ter o tempo necessario 
para uma refeicao leve ou transportar-se sem atraso ou, eventualmente, 
uma rapida repassada nos estudos antes das aulas. Parece pouco, mas a 
flexibilizagao de uma hora permite a melhoria das condigoes em que o 
estudante chega a suas aulas de forma que possa melhorar sua 
concentragao e, sobretudo nas grandes metropoles. desviar dos horarios de 
pico no transporte urbano. 

E necessario frisar que a promulgagao do projeto de Lei 4.475/08 por si so 

nao resolvera a questao da educagao dos trabalhadores brasileiros, para tal 

conquista e imprescindivel a atuagao do Estado, com medidas a garantir que a Lei 

seja cumprida, e de incentivo aos tomadores de servigos para que estes tomem 

consciencia que a qualif icagao do trabalhador beneficia a todos. Caso nao acontega 

esta intervengao estatal, os trabalhadores estudantes poderiam ate perder 

competi t iv idade no mercado de trabalho, pois ja sofreriam o preconceito dos 

tomadores de servigos, que poderiam muito bem contratar uma pessoa ja qualif icada 

e que disporia de tempo para se dedicar exclusivamente ao trabalho. 

Nesse sentido, opina o advogado e consultor jur idico Alencar (2009, p.01): 

Minha opiniao e no sentido contrario a intengao do Projeto, acho que isso 
vai causar uma perda de competitividade do trabalhador estudante no 
mercado de trabalho, porque os empregadores passam a querer contratar 
quern esteja disponivel para trabalhar no expediente normal da empresa, 
em face muitas vezes o trabalho ser conjunto. 

Ressalta-se f inalmente, a demora excessiva para a aprovagao do projeto de 

Lei 4.475, que fora proposto em 10 de dezembro de 2008, mas ficara estagnado na 

Comissao de Educagao e Cultura da Camara dos Deputados de fevereiro de 2009 a 

dezembro de 2010, nao e possivel aceitar que com tanta carencia legislativa, 

projetos de lei como o supracitado, f iquem parados dois anos para um simples 

parecer, enquanto milhoes de trabalhadores sofrem a cada dia sem o direito a 

educagao, perdendo aulas para fazer horas extras, que muitas vezes nem ser iam 

realmente necessarias, sendo transferidos para locais que impossibi l i tem os 

mesmos a frequentar suas aulas, e com isso, perdendo a chance de progredir 

prof issionalmente, perdendo a vida ao cair na rotina do trabalho sem perspectivas de 

crescimento. 
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5 C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

Conclui-se, ao fim do presente trabalho cientif ico, que apos tantos anos de 

luta dos trabalhadores o Direito do Trabalho f incou-se no ordenamento jur idico de 

todos os paises no mundo, independente de regime polit ico, sendo indispensavel 

para controlar as relagoes de trabalho, protegendo tanto o trabalhador individual 

considerado parte mais fraca na relagao, quanto os sindicatos e associagoes de 

trabalhadores que protestam em conjunto por melhores condigoes de trabalho, e, 

a lem disso, guiando a propria economia de um pais, regulando o desemprego e a 

demanda por salarios maiores. 

Mesmo consol idado mundialmente, o direito trabalhista ainda tern muito a 

evoluir, muitos direitos tendem a serem instituidos e garantidos com o passar do 

tempo, ate porque, a relagao trabalhador - tomador de servigos esta em constante 

desenvolv imento. 

Infel izmente, a protegao do trabalhador, tern demorado bastante para virar 

norma, constata-se que enquanto a relagao trabalhista se desenvolve rapidamente, 

as leis que objet ivam proteger tal relagao tern tardado a serem promulgadas, e 

quando o sao ja consideram-se ultrapassadas, tornando-se inuteis a classe 

trabalhista. No entanto, sempre existe a esperanga de mudangas, que o direito 

possa evoluir junto a sociedade e nao posteriormente a esta, cumprindo enf im, a sua 

fungao de regular as relagoes sociais. 

O trabalhador brasileiro ja alcangou a garantia de diversos direitos, que 

surgiram atraves de muita luta e sofr imento, estes direitos estao elencados na 

Consti tuigao Federal de 1988, na CLT, em Leis trabalhistas esparsas e em Acordos 

e Convengoes trabalhistas, e, como visto, estas, que ganharam maior autonomia 

apos a promulgagao da Carta Magna, o que beneficiou os trabalhadores, mas, por 

outro lado, aparentemente relaxou o Legislador, que nao mais tratou da atualizagao 

das Leis trabalhistas. 

Hoje, os trabalhadores brasileiros almejam a conquista de mais um direito, o 

direito a educagao, caracterizado principalmente pela qualif icagao destes, pois, 

concomitantemente realizam suas atividades laborais, saindo, durante a Jornada de 

trabalho, para assistir as aulas que nao podem ser realizadas em outros horarios e 
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compensando as horas nao trabalhadas posteriormente para que tal saida do 

ambiente de trabalho nao prejudique os tomadores de servigos. 

Foi explanada a realidade do trabalhador portugues, que ja possui este direito 

garant ido pelo Estatuto do Trabalhador Estudante, que disciplinou de forma perfeita 

a beneficiar os trabalhadores sem prejudicar os patroes. Tambem foram expostos os 

t rabalhadores brasileiros que nao usufruem do direito a educagao por estarem 

discipl inados por Leis especif icas ou Acordos Coletivos, quais se jam: o trabalhador 

estudante menor de idade, o trabalhador servidor publico e o trabalhador bancario. 

Por f im, foi anal isado o projeto de Lei n° 4475, de 2008, que preve a 

concessao de horario especial para o trabalhador estudante e esta, em fase final 

para tornar-se Lei, o que beneficiara todos os trabalhadores, caso, efet ivamente, 

seja cumprida, o que so podera acontecer se houverem polit icas publ icas que 

busquem a educar tambem a classe patronal, de forma que estes nao se sintam 

prejudicados ao contratar trabalhadores que estudam. Ass im, caso nao sejam 

impostas, apenas prejudicarao os trabalhadores estudantes, que nao serao 

contratados por preconceito dos tomadores de servigo, assim como ocorreu durante 

o tempo em que o trabalhador podia escolher entre o direito a estabi l idade e o direito 

ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, onde os primeiros eram excluidos da 

concorrencia de empregos apenas por esta caracterist ica. 

Espera-se que o Poder Publico garanta ao trabalhador estudante seu direito a 

ser qual i f icado, mas concomitantemente, seu direito ao trabalho, pois ambos os 

direitos consti tucionais sao direitos fundamentals a preservagao da dignidade da 

pessoa do trabalhador. 
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A N E X O 



79 

A - LE I N° 116, D E N O V E M B R O D E 1997 

E S T A T U T O DO T R A B A L H A D O R E S T U D A N T E 

Com as alteragoes introduzidas pela Lei n° 118/99, de 11 de Agosto. 

A Assemble ia da Republica decreta, nos termos dos artigos 164°, al inea d), 

168°, n° 1, al inea b), e 169°, n° 3, da Constituigao, o seguinte: 

Art igo 1° Objecto do diploma 

0 presente diploma contem o regime juridico do trabalhador-estudante, sem 

prejuizo dos direitos e regalias consignados em legislagao ou regulamentagao de 

trabalho mais favoravel . 

Art igo 2° Ambi to de aplicagao 

1 - Para efeitos de aplicagao do presente diploma, considera-se trabalhador 

estudante todo o trabalhador por conta de outrem, independentemente do vinculo 

laboral, ao servigo de uma entidade publica ou privada e que frequente qualquer 

nivel do ensino oficial ou equivalente, incluindo cursos de pos-graduagao, realizagao 

de mestrados ou doutoramentos, em instituigao publica, particular ou cooperat iva. 

2 - Ficam ainda abrangidos pelas disposigoes constantes da presente lei, 

com excepgao dos artigos 3°, 4°, 6° e 10°, n° 1, os estudantes que se encontrem 

numa das seguintes situagoes: 

a) Sejam trabalhadores por conta propria; 
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b) Frequentem cursos de formagao profissional ou programas de ocupagao 

temporar ia de jovens, desde que com duragao igual ou superior a seis meses. 

3 - Nao perdem o estatuto de trabalhador-estudante aqueles que, estando 

por ele abrangidos, sejam entretanto colocados na situagao de desemprego 

involuntario. 

Art igo 3° Horario de trabalho 

1 - As empresas ou servigos devem elaborar horarios de trabalho 

especi f icos para os trabalhadores-estudantes, com flexibil idade ajustavel a 

f requencia das aulas e a inerente deslocagao para os respectivos estabelecimentos 

de ensino. 

2 - Quando nao seja possivel a aplicagao do regime previsto no numero 

anterior, o trabalhador-estudante sera dispensado ate seis horas semanais, sem 

perda de retribuigao ou de qualquer outra regalia, se assim o exigir o respectivo 

horario escolar. 

3 - A opgao entre os regimes previstos nos numeros anteriores sera objecto 

de acordo entre a entidade empregadora, os trabalhadores interessados e as suas 

estruturas representatives, em ordem a conciliar os direitos dos t rabalhadores-

estudantes com o normal funcionamento das empresas ou servigos. 

4 - Nao existindo o acordo previsto no numero anterior, apl icar-se-a 

suplet ivamente o regime previsto nos n° 2 e 5 do presente artigo. 

5 - A dispensa de servigo para frequencia de aulas prevista no n° 2 do 

presente artigo podera ser utilizada de uma so vez ou f raccionadamente e depende 

da duragao do trabalho semanal , nos seguintes termos: 
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a) Duragao de trabalho entre vinte e vinte e nove horas - dispensa ate tres 

horas; 

b) Duragao de trabalho entre trinta e trinta e tres horas - dispensa ate quatro 

horas; 

c) Duragao de trabalho entre trinta e quatro e trinta e sete horas - dispensa 

ate cinco horas; 

d) Duragao de trabalho igual ou superior a trinta e oito horas - dispensa ate 

seis horas. 

6 - O per iodo normal de trabalho de um trabalhador-estudante nao pode ser 

superior a oito horas por dia e a quarenta horas por semana, no qual se inclui o 

trabalho suplementar, excepto se prestado por casos de forga maior. 

7 - Mediante acordo, podem as partes afastar a apl icagao do numero 

anterior em favor do regime flexivel previsto na lei geral, tendo o trabalhador-

estudante direito, nesse caso, a um dia por mes de dispensa de trabalho, sem perda 

de remuneragao. 

Art igo 4° Regime de turnos 

1 - O trabalhador-estudante que preste servigo em regime de turnos tern os 

direitos conferidos no artigo anterior, desde que o ajustamento dos per iodos de 

trabalho nao seja totalmente incompativel com o funcionamento daquele regime. 

2 - Nos casos em que nao seja possivel a aplicagao do disposto no numero 

anterior, o trabalhador tern direito de preferencia na ocupagao de postos de trabalho 

compat ive is com a sua aptidao profissional e com a possibi l idade de participar nas 

aulas que se proponha frequentar. 
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Art igo 5° Prestagao de provas de avaliagao 

1 - 0 trabalhador-estudante tem direito a ausentar-se, sem perda de 

vencimento ou de qualquer outra regalia, para prestagao de provas de aval iagao, 

nos seguintes termos: 

a) Ate dois dias por cada prova de avaliagao, sendo um o da realizagao da 

prova e o outro o imediatamente anterior, incluindo sabados, domingos e fer iados; 

b) No caso de provas em dias consecutivos ou de mais de uma prova no 

mesmo dia, os dias anteriores serao tantos quantas as provas de avaliagao a 

efectuar, ai se incluindo sabados, domingos e feriados; 

c) Os dias de ausencia referidos nas al ineas anteriores nao poderao exceder 

um maximo de quatro por disciplina. 

2 - Consideram-se justif icadas as faltas dadas pelos trabalhadores-

estudantes na estrita medida das necessidades impostas pelas deslocagoes para 

prestar provas de avaliagao. 

3 - As entidades empregadoras podem exigir, a todo o tempo, prova da 

necessidade das referidas deslocagoes e do horario das provas de avaliagao de 

conhecimentos. 

4 - Para efeitos da aplicagao do presente artigo, consideram-se provas de 

avaliagao todas as provas escritas e orais, incluindo exames, bem como a 

apresentagao de trabalhos, quando estes as subst i tuam. 
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Artigo 6° Ferias e l icencas 

1 - Os trabalhadores-estudantes tern direito a marcar as ferias de acordo 

com as suas necessidades escolares, salvo se dai resultar comprovada 

incompatibi l idade com o piano de ferias da entidade empregadora. 

2 - Os trabalhadores-estudantes tern direito ao gozo interpolado de 15 dias 

de ferias a sua livre escolha, salvo no caso de incompatibi l idade resultante do 

encerramento para ferias do estabelecimento ou do servigo. 

3 - Em cada ano civil, os trabalhadores-estudantes podem utilizar, seguida 

ou interpoladamente, ate 10 dias uteis de licenga, com desconto no vencimento mas 

sem perda de qualquer outra regalia, desde que o requeiram nos seguintes termos: 

a) Com quarenta e oito horas de antecedencia, no caso de se pretender um 

dia de licenga; 

b) Com oito dias de antecedencia, no caso de se pretender dois a cinco dias 

de licenga; 

c) Com um mes de antecedencia, caso se pretenda mais de cinco dias de 

licenga. 

Art igo 7° Efeitos profissionais da valorizagao escolar 

1 - Ao trabalhador-estudante devem ser proporcionadas oportunidades de 

promogao profissional adequada a valorizagao obtida por efeito de cursos ou 

conhecimentos adquir idos, nao sendo, todavia, obrigatoria a reclassif icagao 

profissional por simples obtengao desses cursos ou conhecimentos. 

2 - Tern direito, em igualdade de condigoes, no preenchimento de cargos 

para os quais se achem habilitados por virtude dos cursos ou conhecimentos 
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adquir idos, todos os trabalhadores que os tenham obtido na qual idade de 

trabalhador-estudante. 

Art igo 8° Isengoes e regalias dos estabelecimentos de ensino 

1 - Os trabalhadores-estudantes nao estao sujeitos a quaisquer normas que 

obr iguem a frequencia de um numero minimo de discipl inas ou cadeiras de 

determinado curso, em graus de ensino em que isso seja possivel, ou a normas que 

inst i tuam regimes de prescrigao ou impl iquem mudanca de estabelecimento. 

2 - Os trabalhadores-estudantes nao estao ainda sujeitos a quaisquer 

disposigoes legais que fagam depender o aproveitamento escolar da frequencia de 

um numero min imo de aulas por disciplina ou cadeira. 

3 - Os trabalhadores-estudantes nao estao sujeitos a normas que l imitem o 

numero de exames a realizar na epoca de recurso. 

4 - Os trabalhadores-estudantes gozam de uma epoca especial de exames 

em todos os cursos e em todos os anos lectivos. 

5 - Os exames e provas de avaliagao, bem como os servigos min imos de 

apoio aos trabalhadores-estudantes, deverao funcionar tambem em horario pos-

laboral, quando cumpridos os requisitos definidos no n° 4 do artigo 12°. 

6 - Os trabalhadores-estudantes tern direito a aulas de compensagao 

sempre que essas aulas, pela sua natureza, sejam pelos docentes consideradas 

como imprescindiveis para o processo de avaliagao e aprendizagem. 

Art igo 9° Requisitos para a fruigao de regalias 

Para beneficiar das regalias estabelecidas neste diploma, incumbe ao 

t rabalhador estudante: 
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a) Junto a entidade empregadora, fazer prova da sua condigao de estudante, 

apresentar o respectivo horario escolar e comprovar o aprovei tamento no final de 

cada ano escolar; 

b) Junto ao estabelecimento de ensino, comprovar a sua qual idade de 

trabalhador ou de se encontrar numa das situagoes previstas no n° 2 do artigo 2°. 

Art igo 10° Cessagao de direitos 

1 - As regalias previstas nos artigos 3° e 6° cessam quando o trabalhador-

estudante nao conclua com aproveitamento o ano escolar ao abrigo de cuja 

f requencia beneficiara dessas mesmas regalias. 

2 - As restantes regalias estabelecidas no presente diploma cessam quando 

o trabalhador-estudante nao tenha aproveitamento em dois anos consecut ivos ou 

tres interpolados. 

3 - Para os efeitos dos numeros anteriores, considera-se aprovei tamento 

escolar o transito de ano ou a aprovagao em pelo menos metade das discipl inas em 

que o trabalhador-estudante estiver matriculado, arredondando-se por defeito este 

numero quando necessario, considerando-se falta de aproveitamento a desistencia 

voluntaria de qualquer disciplina, excepto se justif icada por facto que nao seja 

imputavel ao proprio, nomeadamente doenga prolongada, acidente, gravidez ou 

cumpr imento de obrigagoes legais. 

4 - No ano subsequente aquele em que perdeu as regalias previstas neste 

diploma, pode o trabalhador-estudante requerer novamente a apl icagao deste 

estatuto. 
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Art igo 11° Excesso de candidatos a frequencia de cursos 

Sempre que o numero de pretensoes formuladas por t rabalhadores-

estudantes no sentido de Ihes ser aplicado o disposto no artigo 3° do presente 

diploma se revelar, manifesta e comprovadamente, comprometedor do 

funcionamento normal da empresa, f ixar-se-a, por acordo entre os trabalhadores 

interessados, a hierarquia e a estrutura representativa dos trabalhadores, o numero 

e as condigoes em que serao deferidas as pretensoes apresentadas. 

Art igo 12° Cumpr imento do presente estatuto 

1 - O Governo, no prazo de seis meses a contar da data de entrada em vigor 

da presente lei, devera promover a criagao de um organismo ou servigo ao qual , na 

area da educagao, competira o tratamento das questoes especif icas dos 

t rabalhadores estudantes. 

2 - A Inspecgao-Geral do Trabalho conhecera, nos termos do respectivo 

estatuto, das infracgoes a este diploma cometidas pelas ent idades empregadoras. 

3 - Devera igualmente o Governo definir as condigoes de frequencia de 

cursos de formagao escolar, aperfeigoamento de l inguas e actualizagao profissional. 

4 - Devera ainda o Governo fomentar a criagao de aulas nocturnas nos 

estabelecimentos de ensino onde o justif ique o numero de trabalhadores-estudantes 

inscritos, bem como conceder homologagao ao seu funcionamento. 

Art igo 12°-A Contra-ordenagoes 

1 - Constitui contra-ordenagao grave a violagao dos n.os 2, 5, 6 e 7 do artigo 

3°, do artigo 4° e dos n.os 1 e 2 do artigo 5°. 



2 - Constitui contra-ordenagao leve a violacao do artigo 6° e do n° 2 do artigo 

7° 

Art igo 13° Disposigoes finais 

1 - O presente estatuto tera divulgagao obrigatoria em todos os 

estabelecimentos de ensino. 

2 - E revogada a Lei n° 26 /81 , de 21 de Agosto. 
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B - P R O J E T O D E LEI N° 4.475, D E 10 D E D E Z E M B R O D E 2008. 

(Do Sr. Dep. Candido Vaccarezza ) 

Concede horario especial ao trabalhador estudante 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° Sera devido horario especial ao empregado estudante do ensino 

fundamenta l , medio,tecnologico ou superior. 

Art. 2° Por horario especial de estudante entende-se a flexibil izagao do 

estabelecido no contrato de trabalho quanto ao horario de entrada e saida do 

empregado, possibil i tando que o mesmo possa sair ate uma hora mais cedo ou 

entrar ate uma hora mais tarde no servigo, durante o periodo letivo. 

§ 1° O horario especial de estudante sera concedido mediante a 

apresentagao, pelo empregado, de atestado de matricula no ensino fundamenta l , 

medio, tecnologico ou superior. 

§ 2° Para efeito do disposto no art. 2° sera exigida a compensagao de 

horario pelo empregado. 

Art. 3° As horas a serem compensadas pelo empregado, em razao do 

horario especial de estudante, poderao ser compensadas em um unico dia, 

obedecendo ao limite maximo de dez horas de Jornada diaria. 

§ 1° As horas acrescidas a Jornada diaria do empregado, para compensagao 

do horario especial de estudante, diferem-se de hora extra, nao incidindo acrescimo 

salarial sobre as mesmas. 

§ 2° No caso da compensagao ocorrer em horario noturno sera devido 

adicional noturno. 

§ 3° A compensagao e obrigatoria e independe de pacto coletivo. 
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Art. 4° As horas diarias nao trabalhadas em razao da concessao do horario 

especial de estudante poderao ser acumuladas para compensagao. 

§ 1° As horas acumuladas de um ano deverao ser compensadas no mesmo 

ano ou ate no maximo dois meses do ano seguinte. 

§ 2° As horas nao compensadas no periodo respect ive sem culpa do 

trabalhador, nao se acumulam para compensagao posterior e sao consideradas 

compensadas para efeito de cumprimento da Jornada de trabalho. 

Art. 5° A compensagao, em razao da concessao do horario especial de 

estudante, podera ocorrer no mesmo dia ou em dia diferenciado. 

Art. 6° A compensagao no mesmo dia dar-se-a quando, para compatibi l izar o 

horario de estudo com o do trabalho, for suficiente o ajuste no horario de entrada e 

saida do empregado sem alteragao na carga horaria diaria contratada. 

Art. 7° A compensagao em dia diferenciado dar-se-a quando para 

compatibi l izar o horario de estudo com o do trabalho for necessaria a redugao da 

carga horaria diaria do empregado. 

Art. 8° Na compensagao em dia diferenciado o per iodo nao trabalhado de 

um dia devera ser compensado em outro dia, respeitando-se o limite maximo de dez 

horas de Jornada diaria e quarenta e quatro horas semanais. 

Art. 9° Na hipotese de demissao do empregado, sem justa causa, havendo 

horas a serem compensadas em razao do horario especial de estudante, as 

mesmas serao contabi l izadas como compensadas para efeito de cumpr imento da 

Jornada de trabalho e calculo de verbas rescisorias. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao. 



90 

J U S T I F I C A Q A O 

O acesso a educagao se constitui numa condigao fundamental para os 

trabalhadores, nao somente para a disputa de um posto de trabalho, mas como 

direito ao conhecimento e ao desenvolvimento pessoal e profissional. 

Muito se tern debatido, em diferentes momentos da historia, sobre a 

educagao dos trabalhadores e dos desafios que este assunto impoe. Com as 

t ransformagoes no processo produtivo mundial, observa-se um certo consenso da 

sociedade quanto a importancia da especial izagao profissional para o avango na 

carreira. 

As concepgoes de qualif icagao aparecem de maneira difusa para os 

t rabalhadores, e recorrente o discurso de ausencia de qualif icagao como justif icativa 

nos processos de exclusao ou de precarizagao nas relagoes de trabalho. 

A competi t iv idade no mercado de trabalho, marcada pela introdugao de uma 

serie de inovagoes tecnologicas, novas estrategias de organizagao e gestao do 

trabalho, exige do empregado uma busca constante de atualizagao e qualif icagao 

profissional. O mercado tern exigido cada vez mais um perfil tecnico do trabalhador. 

Os empregados que nao t iveram acesso a educagao sao aqueles que mais 

sofrem as consequencias, sao culpabil izados pela sua situagao de precarizagao ou 

desemprego. 

A educagao e elemento central da agenda do trabalhador que almeja 

crescimento profissional, aumento salarial e melhores oportunidades. 

O empregado que queira terminar seus estudos ou iniciar-se em uma nova 

area de conhecimento tera que se desdobrar para enfrentar os gastos f inanceiros 

que esta opgao enseja alem de correr contra o relogio para conciliar o per iodo da 

atividade escolar com o periodo de trabalho. 

A flexibil idade no horario de trabalho e um elemento facil i tador e incentivador 

para o desenvolv imento educacional do trabalhador brasileiro. 

Os empresar ios mais esclarecidos sabem da importancia do conhecimento e 

dos beneficos gerados por um trabalhador qualif icado. Entendem sua participagao 

neste processo e autorizam uma flexibil izagao do horario de entrada ou saida do 

trabalhador. 
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Mas a maioria dos empregados enfrenta outra realidade, nao ha qualquer 

incentivo por parte dos empregadores em auxil iarem na busca por melhor 

quali f icagao. 

As experiencias vividas pelos trabalhadores, sob a perspectiva do mercado 

de trabalho deve ter como objeto acrescentar meios que visem consolidar a relagao 

empregador e empregado. Este projeto de lei mais do que garantir o acesso a 

educagao, propoe mecanismos de sustentabil idade e de adaptabi l idade a realidade 

do mercado de trabalho. 

Sala das Sessoes, em 10 de dezembro de 2008. 

Deputado Candido Vaccarezza 


