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RESUMO 

O presente trabalho monografico tern por objetivo apresentar os direitos trabalhistas dos 

empregados domesticos, fazendo um estudo comparativo com os direitos dos demais 

trabalhadores, no intuito de levantar as discrepancias existentes e as possiveis justificativas 

para a diferenciacao da legislacao trabalhista com essa categoria de empregados. Para obter 

esse conhecimento cientifico, realizou-se uma pesquisa exploratoria, ou seja, aquela que tern 

por objetivo desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, para a elaboracao de 

problemas mais precisos ou hipoteses que poderao ser utilizadas em estudos a posteriori, 

utilizando diversos metodos: comparativo, descritivo, historico, quantitativo, dentre outros. 

Ao realizar uma vasta pesquisa bibliografica e jurisprudencial para verificar a posicao de 

autores e das decisoes judiciais brasileiras, averiguou-se que, apesar de toda a evolucao 

historica legislativa, realmente ha diferenciacao entre os direitos trabalhistas do empregado 

domestico e dos demais trabalhadores, devido aqueles possuirem bem menos direitos do que 

estes. Isso demonstra uma desigualdade de individuos que se encontram numa mesma 

situacao juridica ou pelo menos numa situacao muito semelhante, tendo como principals 

mecanismos de exclusao trabalhista a Consolidacao das Leis Trabalhistas e a propria 

Constituicao Federal de 1988. Ao estabelecer ainda, uma comparacao com os diversos tipos 

de empresas e seus tipos de tributacao, concluiu-se que o custo do empregado para o 

empregador domestico e alto, principalmente pelo fato de nao possuir finalidade lucrativa. Por 

fim, para verificar como os empregados domesticos percebem as disparidades dos seus 

direitos em relacao aos demais trabalhadores, realizou-se entrevista com um grupo 

selecionado de domesticos na cidade de Sousa na Paraiba, indagando o conhecimento dos 

atuais direitos direcionados a essa categoria e a opiniao sobre a realidade em que se 

encontram. O resultado mostrou que eles tern a consciencia de que seus direitos sao reduzidos 

e diferentes dos demais trabalhadores e sentem a dificuldade do exercicio de sua profissao. 

Palavras-chave: Empregado Domestico. Consolidacao das Leis Trabalhistas. Constituicao 

Federal de 1988. Direitos Trabalhistas. Desigualdade Juridica. 



ABSTRACT 

This Essay has for objective to present the labor rights of household employees, making a 

comparison with the others workers in order to move up the discrepancies and possible 

explaining for the differentiation in the labor legislation in treating that category of 

employees. In the order to obtain this scientific knowledge is held an exploratory research, It 

means, the one that aims to develop, clarify and modify concepts and ideas for the 

development of more specific problems or suppositions that could be used in following 

studies, using many different methods: comparative, descriptive, historical, quantitative, 

among others. Conducting an extensive bibliographic and jurisprudential research to 

determine the position of Brazilians authors and Its judicial decisions, It realizes that even 

though all the historical evolution of the legislation, there is really differentiation among labor 

laws between domestic employees and the others workers, where those ones have fewer 

rights than these ones, showing a difference between individuals who are in the same legal 

position or at least a very similar situation, with the main mechanisms of labor exclusion The 

Consolidation of Labor Laws and the Federal Constitution of 1988. Making even a compare 

among the various types of businesses and its types of taxation, it concludes that the 

employee's cost for the household employer is high, mainly because they have not lucrative 

finality. Finally, in order to see how domestic employees perceive the differences of their 

rights compared to other workers, it was done interviews with selected group of householders 

in the Sousa town in Paraiba, questioning i f they know the actual rights existing directed to 

that category and their opinion about the reality in which found, obtaining as a result they are 

aware that their rights are limited and different from others workers and feel the difficulty of 

the exercise of their profession. 

Keywords: Household Employees. Consolidation of Labor Laws. Federal Constitution of 

1988. Labor Rights. Juridical Inequality. 
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1 INTRODU^AO 

1.1 INTRODUgAO 

Tendo em vista a legislacao trabalhista brasileira e a avaliacao do mercado de trabalho, 

verifica-se um alto indice de empregados informais no Brasil, ou seja, aqueles que possuem 

vinculo de emprego de fato, mas nao possuem seus contratos registrados nas suas carteiras de 

trabalho, provocando debates sobre a real eficiencia dessa legislacao e fazendo-se necessario 

assumir uma postura mais justa e consciente das dificuldades relacionadas com o trabalhador 

brasileiro. 

Apesar de nao se poder negar a evolucao do direito trabalhista no Brasil, ha que se 

registrar as diversas lacunas e omissoes ainda existentes nele. E mais, abordar que as normas 

que ja foram instituidas geram visiveis desigualdades entre os trabalhadores brasileiros. 

Uma das categorias que possuem seus direitos trabalhistas menos respeitados, 

ensejando com isso inumeras discussoes sociais e elevada quantidade de acoes na Justica do 

Trabalho e a dos empregados domesticos. 

Atraves de toda a Historia brasileira, o empregado domestico tern sido considerado o 

descendente do escravo, e sempre teve seus direitos reduzidos. As legislacoes, constitucional 

e infraconstitucional, reguladoras da prestacao de servico domestico, apesar de alguma 

evolucao, estao muito aquem da real necessidade quanto aos direitos dessa categoria, 

permanecendo tais trabalhadores excluidos do campo de aplicacao de varios direitos 

garantidos aos laboristas comuns. 

Nesse sentido, e possivel constatar que os direitos dos domesticos sao amplamente 

discutiveis, tendo como temas principals a aplicacao ou nao da Consolidacao das Leis do 

Trabalho - CLT a essa categoria trabalhista, bem como a exclusao de varios direitos no rol do 

paragrafo unico do art. 7° da Constituicao Federal de 1988. 

Este trabalho monografico aborda os direitos dos empregados domesticos em 

comparacao com os dos demais trabalhadores, no intuito de, ao apresentar o rol de direitos e o 

seu contexto, verificar o porque de tantas diferenciacoes, que acabam por prejudicar o 

empregado domestico. 
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1.2 SITUAQAO PROBLEMATIC A 

Na Historia brasileira pode-se averiguar uma diversificacao de formas de trabalho. Os 

Portugueses trouxeram consigo a escravidao, negros trazidos principalmente da Africa eram 

tratados como animais, nao possuiam nenhum direito, apenas deveres. Depois de exatamente 

trezentos e oitenta e oito anos, foi abolida a escravatura no Brasil, porem a abolicao nao 

extinguiu com todos os problemas dos trabalhadores. 

Com o fim da escravidao e com o fim da monarquia brasileira, intensificaram-se as 

migracoes: pessoas no mundo inteiro, mas precisamente europeus, chegaram ao territorio 

brasileiro. Com isso, surgiu o chamado colonato. O trabalhador que nao possuia terras 

trabalhava na propriedade alheia, parte da producao ficava para o dono da terra e outra para o 

proprio trabalhador. Vale salientar, que o colono nao ficava com as melhores terras e deveria 

pagar taxas para usar equipamentos do proprietario, dentre outras obrigacoes. 

Com a instalacao do capitalismo, com a intensificacao das industrias, a mao-de-obra 

brasileira passou da area rural para a urbana, em busca de melhores condicoes de vida. Na 

cidade "grande" encontraram miseria, violencia, epidemias, e os poucos que conseguiam 

trabalho, eram submetidos a duras jornadas diarias, a pessimas condicoes de trabalho, para 

ganhar pouquissimo. Para mudar esse historico, os trabalhadores brasileiros tiveram que 

passar por varias revolucoes, protestos, lutas e barreiras, inclusive tendo que abrir mao de sua 

liberdade por diversas vezes. 

O governo de Getulio Vargas (1930-1945), apesar de toda a ditadura politica, foi o 

periodo em que aconteceu o primeiro passo para uma melhoria no campo trabalhista, com a 

criacao das primeiras leis em favor do proletariado. 

Nao se pode negar o avanco que os direitos dos trabalhadores alcancaram durante toda 

a Historia. Hoje existem leis que os protegem, possuem mecanismos de defesa de seus 

direitos e ainda pode-se constatar a mudanca no pensamento do trabalhador. Atualmente, eles 

sao muito mais conscientes de seus direitos e, por isso, reivindicam muito mais. 

Mas sera que eles conseguiram tudo? Ou melhor, sera que "todos" conseguiram ter 

seus direitos respeitados? Sera que ha preconceitos contra alguma classe ou todos sao tratados 

de forma igualitaria? 

Segundo o principio da isonomia da lei, todos sao iguais perante a lei. No curso de 

Direito o academico descobre uma complementacao dessa frase: todos sao iguais perante a 

lei, "desde" que se encontre em igual situacao juridica. 
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Entretanto, o que se pode observar, e que ao contrario do que se diz, na pratica a lei 

nao e igual para todos, nela propria existe a desigualdade, ou seja, as vezes mesmo um 

individuo que se encontre na mesma relacao juridica de outro, nao e tratado da mesma forma. 

Um exemplo dessa desigualdade e a Consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, que aborda os 

direitos dos trabalhadores comuns (trabalhadores urbanos) e nao e aplicada aos empregados 

domesticos, resultando numa grave diferenciacao de direitos, e estes por sinal com menos 

direitos do que aqueles. 

Os empregados domesticos trabalham como qualquer outro trabalhador: todos os dias, 

no final recebem seus salarios, contribuem para os orgaos da Previdencia Social... Sera que 

mesmo com essas caracteristicas, nao sao trabalhadores? Se eles possuem os mesmos deveres 

dos trabalhadores de outras categorias, por que nao sao iguais tambem em direitos? 

O academico do curso de Direito, ainda vai descobrir uma nova complementacao para 

a frase todos sao iguais, perante a lei desde que se encontre numa mesma situacao juridica: 

"tratar desigual os desiguais na medida em que se desigualam". 

Para os que afirmam que o empregado domestico nao se enquadra na mesma situacao 

juridica dos demais trabalhadores, por o empregador domestico nao possuir finalidade 

lucrativa, sendo portanto, escusa para nao igualar os seus direitos, como justificar tanta 

semelhanca com os demais empregados (caracteristicas e obrigacoes) e tanta diferenciacao 

com relacao aos direitos? Onde esta "a medida certa" do tratamento desigual? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral: 

• Apresentar os direitos trabalhistas dos empregados domesticos, em comparacao com 

os direitos dos demais trabalhadores, a fim de apontar as disparidades existentes entre 

as classes trabalhadoras no Brasil. 
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1.3.2 Objetivos especificos: 

• Levantar todo o processo historico envolvendo o empregado domestico, com o intuito 

de delinear possiveis justificativas para os seus direitos nao serem totalmente 

abrangidos; 

• Descrever os direitos trabalhistas assegurados a todos trabalhadores celetistas, com 

seus conceitos e caracteristicas, criando um liame entre os que sao destinados aos 

empregados domesticos, os que lhe sao facultativos e os que lhe nao sao garantidos. 

• Verificar como os empregados domesticos percebem as disparidades dos seus direitos 

em relacao aos demais trabalhadores. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Ao estudar sobre as diversas formas de trabalho, como se deu a evolucao da vida 

social no Brasil, como foi necessario revolucoes, mortes, violencia para conseguir chegar a 

objetivos comuns a uma classe tao sofrida, faz-se necessario compreender que mesmo 

passando por todo esse processo, os direitos trabalhistas nao estao completos e principalmente 

os do empregado domestico. Ao mesmo tempo em que os trabalhadores conseguem avancos, 

tendo inumeros direitos estabelecidos e respeitados, ainda existem na propria Lei, lacunas e 

omissoes no que diz respeito aos domesticos brasileiros. 

Percebe-se que muitos acreditam que ja conseguiram obter todos os direitos 

trabalhistas. So que na verdade isso ainda esta um pouco distante. Um sonho de um Estado 

igualitario para todos, parece utopico quando se depara com a realidade social, geralmente 

desigual, que apresenta problema em todos os setores: politico, economico e inclusive o 

trabalhista. Esse sonho torna-se mais distante para os domesticos que ao ter contato com sua 

realidade nota-se o preconceito e o desdem que a sociedade tern sobre ela, tentando retrair 

insistentemente os direitos ja existentes e abafando os que ainda podem ser conquistados. Isso 

gera a necessidade de uma investigacao, ou seja, de um trabalho exploratorio para alerta-los 

que ao ser "um trabalhador" como qualquer outro deve ter os mesmos direitos. 

Esse assunto merece ser abordado, uma vez que, gera em qualquer pesquisador a 

curiosidade de entender quais as razoes que levaram os legisladores, cientes da historia e da 
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atual situacao do empregado domestico, a nao elaborar leis que os equiparassem com 

qualquer trabalhador, independente de sua categoria ou profissao exercida. E certa ansiedade, 

por entender que mesmo o empregado domestico participando de uma das maiores classes 

trabalhistas, ainda e tao discriminado e desrespeitado. 

1.5 METODOLOGIA 

A pesquisa cientifica, de forma geral, para muitos, esta ligada as areas de saude e de 

tecnologia. Porem, e possivel demonstrar que as pesquisas sobre os fenomenos sociais, tarefas 

que ficam a cargo das Ciencias Humanas e tern no homem seu objeto de estudo, tambem sao 

muito importantes e revelam a necessidade de aprofundamento nessa area das pesquisas 

cientificas. 

A busca por novos conhecimentos acontece desde que o mundo e mundo, pois o ser 

humano traz consigo a curiosidade, a necessidade de transformar o ambiente em que vive. 

Importante mencionar Riz & Doxsey: 

A ciencia, portanto, busca respostas, e a investigacao metodica, organizada, da 
realidade, para descobrir a essencia dos seres e dos fenomenos e as leis que os regem 
com o fim de aproveitar as propriedades das coisas e dos processos naturais em 
beneficio do homem. (DOXSEY; RIZ, 2003, p. 05). 

O objetivo geral de uma pesquisa esclarece o que se pretende alcancar com a 

investigacao e o seu carater: exploratorio, descritivo ou explicativo. De acordo com os 

conceitos de Riz & Doxsey, o presente trabalho monografico trata-se de uma pesquisa 

exploratoria: 

Pesquisas exploratorias: buscam uma aproximacao com o fenomeno, pelo 
levantamento de informacoes que o poderao levar o pesquisador a conhecer mais a 
seu respeito. Pesquisadores iniciantes, como e" o caso dos estudantes de graduacao e 
de pos-graduacao lato sensu, geralmente realizam pesquisas de carater exploratorio. 
Gil (1994) esclarece que a exploracao do fenomeno tern como objetivos 
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias. (DOXSEY; RIZ, 2003, p. 25) 

E possivel ainda classificar um trabalho de pesquisa em dois grandes grupos: o 

quantitative e o qualitativo, diferenciando-os nao so pela sistematica de cada um, mas, de 

acordo com abordagem da tematica do problema. 
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Cabe sobre o assunto o entendimento de Duarte, por ela destacar a diferenca entre os 

metodos quantitativo e qualitativo: 

O mltodo quantitativo caracteriza-se pelo emprego da quantificacao tanto nas 
modalidades de coleta de informacoes quanto no tratamento delas, por meio de 
tecnicas estatisticas, desde as mais simples - como percentual, media, desvio-padrao 
- as mais complexas - como coeficientes de correlacao, analise de regressao e outros. 
O metodo qualitativo difere, portanto, do quantitativo, a medida que nao emprega 
um instrumental estatistico como base do processo de analise de um problema. A 
abordagem qualitativa de um problema, alem de ser uma opcao do investigador, 
justifica-se, principalmente, por ser uma forma adequada para entender a natureza de 
um fenomeno social. Salienta-se que os conjuntos de dados quantitativo e 
qualitativo nao se opoem, ao contrario, complementam-se; pois a realidade que eles 
abrangem interage dinamicamente, surgindo assim, a abordagem quantitativo-
qualitativa.(D\JARTE et.al.,2009, p. 177, grifo nosso) 

Portanto, os conhecimentos cientificos nao sao obtidos de qualquer forma. Ao realizar-

se uma pesquisa, e necessario seguir determinados metodos. Etimologicamente, metodo e a 

juncao dos termos gregos meta (alem de, apos de) e odos (caminho), sendo definido como "o 

caminho ou maneira para chegar a determinado fim ou objetivo" (Richardson apud DOXSEY 

& RIZ, 2003, p. 06). 

Para a consecucao de obter o conhecimento cientifico pertinente a pesquisa utilizou-se 

diversos metodos, dentre os que valem destacar: historico, exploratorio, descritivo, 

comparativo, em que Richardson segundo Doxsey & Riz, elucida seus conceitos e forma de 

coleta de dados: 

QUADRO 01 
Metodos - pesquisa cientifica 

METODOS O B J E T I V O S C O L E T A DE DADOS 

Hist6rico Reconstruir, sistematizar acontecimentos para 
explicar fatos e tendencias atuais. 

Analise documental 

Exploratorio Conhecer melhor as caracteristicas e padroes 
existentes em um fenomeno, para postular 
associates e explicar as condicoes, causas e 
conseqiiencias. 

Observacao 
Informa^ao dos atores 

Descritivo Descrever de forma holistica, detalhada e 
sistematica os elementos, atributos, contexto, 
condicoes, tendencias de um fenomeno ou 
area de interesse. 

Observacao 
Informacao dos atores 

Comparativo Investiga individuos, classes, fenomenos ou 
fatos, visando ressaltar as diferencas e 
semelhancas entre eles. Amplamente utilizado 
nas Ciencias Sociais 

Observacao 
Informacao dos atores 

Fonte: Quadro adaptado de Richardson apud RIZ & DOXSEY. 
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Querendo apresentar a situacao do empregado domestico no Brasil, faz-se necessario 

compreender todo o processo historico, para se chegar a atualidade desses trabalhadores. 

Utilizando o metodo historico, podera ter-se como resultado todas as fases pelas quais os 

empregados domesticos passaram para ter parte dos seus direitos reconhecidos. 

Apos percorrer pelo processo historico, valendo-se do metodo descritivo, serao 

apresentados os elementos caracterizadores do empregado domestico, como conceito, 

requisitos. Desejando enfocar as diferenciacoes entre os direitos dos trabalhadores comuns 

dos domesticos, sera necessario valer-se do metodo comparativo. 

Uma vez aplicando tal metodo, sera possivel fazer as comparacoes devidas e poder 

realmente obter as informacoes pertinentes a pesquisa. Alem disso, poder-se-a fazer um 

confronto com outras nacoes, a fim de se averiguar a situacao dessa classe trabalhadora pelo 

resto do mundo. E utilizando o metodo exploratorio aproximar-se do fenomeno em estudo 

para o levantamento da maior quantidade de dados possivel que o envolvem. 

Apos a escolha dos metodos, e imprescindivel fazer uma completa pesquisa 

bibliografica (e aquela desenvolvida atraves de material ja elaborado, constituido 

principalmente de livros e artigos cientificos), que servira de base para todo o trabalho. 

Atraves dessa pesquisa sera possivel ter as informacoes indispensaveis sobre os direitos dos 

empregados domesticos em detrimento dos outros trabalhadores. E de acordo com ela, 

apresentar opinioes de autores sobre esse assunto, mostrando pontos de vista dos dois lados, 

ou seja, avaliacao de quern e a favor das atuais leis trabalhistas dos domesticos e de quern nao 

esta satisfeito com a atual legislacao. Importante ressaltar que tambem serao apresentadas 

jurisprudencias relacionadas ao assunto, para demonstrar como e tratado o tema nos principals 

tribunais do Brasil. 

Concluida a pesquisa bibliografica, para complementar o presente trabalho, sera 

importante ter a opiniao da parte mais interessada no assunto: o empregado domestico. 

Atraves de um questionario fechado, com uma populacao selecionada de vinte e cinco 

respondentes, indagar-se-a a situacao desse empregado, o conhecimento dos atuais direitos 

direcionados a essa categoria e a opiniao sobre a realidade em que se encontram. 

Portanto, o presente trabalho tem por objeto descrever a situacao do empregado 

domestico no Brasil, abordando desde seu contexto historico ate as atuais diferenciacoes com 

os demais trabalhadores, demonstrando as reais dificuldades dessa classe trabalhadora. 

Atraves da pesquisa exploratoria, juntamente ao metodo quantitativo, aliado a tecnica 

bibliografica, exegetica e comparativa, busca-se uma visao critica da situacao dos empregados 

domesticos no pais. 
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2 O EMPREGADO DOMESTICO 

2.1 HISTORICO E EVOLUCAO NO BRASIL 

O trabalho domestico sempre foi considerado inferior ao longo dos anos, trabalho este 

exercido anteriormente por escravos e servos, e principalmente por mulheres e criancas. 

Atraves da Historia, comecou-se a ter um nivelamento entre homens livres e os servos, uma 

vez que a igreja passou a se preocupar com a situacao do domestico, de modo que houve uma 

"melhoria" de sua condicao, passando a ser considerado um prestador de trabalho. 

Remota-se que a primeira norma a tratar do empregado domestico foi o Codigo Civil 

Portugues de 1867, que serviu de base para o Codigo Civil Germanico, ao tratar da locacao de 

servicos, regulamentando o trabalho domestico, inclusive impondo obrigacoes ao empregador 

em caso de doenca do empregado. 

No Brasil, o trabalho domestico passou a existir com os escravos que vinham da 

Africa, que eram utilizados nao so na area rural como tambem para cozinhar ou servir de 

criados. Com a extincao da escravidao no Brasil, muitas pessoas que ate entao eram escravas 

continuaram com seus senhorios nas fazendas, para que em troca dos servicos prestados 

recebessem comida e local para dormir. 

Ressalta-se que nessa epoca nao havia no ordenamento juridico brasileiro 

regulamentacao especifica para o trabalho domestico, aplicando-se, portanto, o Codigo Civil 

de 1916, que previa no art. 1216: "Toda especie de servico ou trabalho licito, material ou 

imaterial, pode ser contratado mediante retribuicao". 

Surgiram ao longo dos anos, normas esporadicas tratando sobre o assunto, como por 

exemplo, o Decreto n°. 16.107/23, que regulamentou os servicos dos domesticos no ambito do 

Distrito Federal. O Decreto-lei n°. 3.078/41 definiu o conceito de empregado domestico: 

"todos aqueles que, de qualquer profissao ou mister, mediante remuneracao, prestem servicos 

em residencias particulares ou a beneficios destas". 

Frisa-se que o grande marco das legislacoes trabalhistas, a Consolidacao das Leis do 

Trabalho - CLT (1943) excluiu taxativamente o empregado domestico: 
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Art. 7°: Os preceitos constantes da presente Consolidacao salvo quando for em cada 
caso, expressamente determinado em contrario, nao se aplicam: 
a) aos empregados domesticos, assim considerados, de um modo geral, os que 
prestam servicos de natureza nao-economica a pessoa ou a familia, no ambito 
residencial destas (grifo nosso). 

A situacao do empregado domestico so foi efetivamente "resolvida" com a Lei 5.859 

de 11/12/1972, que nao so estabeleceu especificamente direitos trabalhistas como tambem o 

tornou segurado obrigatorio da Previdencia Social. Mas foi apenas em 1988, com a 

promulgacao da Constituicao da Republica Federativa do Brasil (CF/88), que os direitos 

desses trabalhadores, ou melhor, que alguns direitos foram realmente assegurados. 

Recentemente, editou-se a Lei 10.208/2001, facultando a insercao do empregado domestico 

no regime de Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS (opcao do empregador), 

estendendo aos inscritos nesse regime, o seguro-desemprego. E no ano de 2006, com a Lei 

11.324, fixando o prazo de 30 dias de ferias, estabilidade provisoria a gestante, dentre outros. 

Importante ressaltar De Litalla segundo Barbosa sobre a razao para o legislador nao 

regulamentar o servico domestico: 

A razao pela qual o ordenamento juridico deixa a regulamentacao do servico 
domestico a completa liberdade dos contratantes sem vinculos de especie alguma, e 
explicavel. 
O legislador, - especialmente no que se refere a exclusao do contrato de servico 
domestico da disciplina coletiva, ha considerado que a regulacao do servico 
domestico esta tao fortemente conexada ao mecanismo intimo da vida familiar, que 
seria danoso fazer sair tal relacao do ambito familiar e domestico, porque turbaria ao 
inves de beneficia-la. 
Ademais, sempre por causa da natureza da relacao, nao se ha considerado que os 
trabalhadores domesticos do ponto de vista economico, social e moral, tenham 
necessidade da tutela concedida nas varias leis de natureza social do operario, ja que 
os trabalhadores domesticos, no comum, obtem, com a prestacao do trabalho, a 
alimentacao e a habitacao, e, as vezes, tambem, as vestimentas, pelo que, com 
respeito a isso, resta reduzida quase ao minimo a preocupacao de dever prover aos 
proprios meios de subsistencia e nao sentem quase as repercussoes da vida 
economica, enquanto que a dita preocupacao e grave para quern, como o operario, 
em geral desprovido de meios de fortuna, deve prover a todas as necessidades da 
vida. (BARBOSA, 2008, p. 19) 

Barbosa (op. cit.), baseia-se na politica e na sociologia como forma de explicar a 

exclusao do empregado domestico das legislacoes. De acordo com este autor, o Direito do 

Trabalho surgiu em decorrencia do movimento social como resposta a exploracao desenfreada 

da mao-de-obra operaria a partir da Revolucao Industrial e como o domestico nao assume 

dimensoes economicas, por nao relacionar com a producao ou a circulacao de riqueza, nao foi 

atingido diretamente pela evolucao da protecao dos trabalhadores. Alem disso, Barbosa (op. 

cit.) considera o empregado domestico um trabalhador solitario, ja que o mesmo exerce a sua 
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atividade num espaco restrito, naturalmente privado da convivencia com outros colegas da 

mesma profissao, ao contrario do que acontecem nos demais casos, em que os lacos de 

solidariedade sao responsaveis pelo surgimento e fortalecimento das organizacoes sindicais. 

2.1.1 Dados estatisticos sobre o trabalho domestico no Brasil 

De acordo com Avelino (2008), a ultima pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatisticas - IBGE em 2006, registrava-se 6.781.000 (seis milhoes, setecentos e oitenta e 

um mil) domesticos no Brasil. Dentre estes, apenas 1.841.000 (um milhao, oitocentos e 

quarenta e um mil) domesticos possuiam carteira assinada, o equivalente a 27,15% (vinte e 

sete vg. quinze por cento) dos empregados domesticos do Brasil. Por outro lado, Campos 

(2006) apontou outra pesquisa do IBGE em 2004, que apontava que o empregado domestico 

correspondia a 8% (oito por cento) da populacao ocupada no Brasil e que 96,7% (noventa e 

seis vg. sete por cento) dos empregados domesticos sem carteira assinada eram nao 

contribuintes do INSS. 

TABELA01 
Dados estatisticos do empregado domestico no Brasil 

Caracteristicas Quantidade % 
Empregado com carteira assinada 1.841.000 27,15 
Empregado sem carteira assinada 4.934.000 72.85 
Trabalho sem salario - Escravo 48.000 0.70 
Ganham ate meio salario minimo - Semi-escravo 1.950.000 28,75 
Ganham entre meio e menos de um salario - Semi-escravo 1.027.000 15,15 
Trabalho infantil, criancas com idade de 5 a 14 anos 421.000 6.21 
Mulheres no emprego domestico 6.322.000 93,23 
Homens no emprego domestico 459.000 6,77 
Fonte: IBGE, 2006. 

Ja de acordo com a pesquisa realizada em 2007 pelo Instituto de Pesquisa Economica 

Aplicada - IPEA, a proporcao de trabalhadoras domesticas com carteira assinada de acordo 

com a cor/raca era de 25,2% (vinte e cinco vg. dois por cento) da cor negra e 30,5% (trinta vg. 

cinco por cento) da cor branca. E ao analisar os dados referentes a pesquisa, Pinheiro chegou 

a seguinte conclusao: 
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Uma das dimensoes em que se percebe mais explicitamente o carater profundo e 
historicamente desigual da sociedade brasileira e o trabalho domestico remunerado. 
Ocupacao tradicionalmente dotada de baixo valor social e nicho de mulheres e 
meninas negras e tambem de pobres, reiine em si a continuidade dos tracos mais 
perversos da heranca escravista e patriarcal (PINHEIRO, 2008, p. 27). 

2.2 A CLT DE 1943 E A CONSTITUigAO DE 1988 

2.2.1 Possibilidade de aplicacao da CLT ao contrato de trabalhado domestico 

A propria CLT revela, expressamente, que o que nela se dispoe nao se aplica ao 

trabalhador domestico. Entretanto, o que vem acontecendo na pratica, especialmente na 

jurisprudent a, e a possibilidade dela ser aplicada subsidiariamente. 

DOMESTICA - CONTRATO DE EXPERIENCIA - Aplica-se a domestica o 
contrato de experiencia, por forga do disposto no art. 443 da CLT. (TRT 3 a R. - RO 
9.400/92 - I " T. - Rel. Juiz Allan Kardec Carlos Dias - DJMG 16.04.93) 

EMPREGADA DOMESTICA - VJNCULO EMPREGATJCIO 
CARACTERIZACAO - Nao se considera diarista a empregada domestica que presta 
servicos mediante exclusividade e com Jornada de trabalho de segunda a sabado, 
especialmente quando existe robusta prova testemunhal nos autos que comprova a 
presenca dos requisitos preconizados no art. 3° da CLT. (TRT 13a R. - RO 1.537/94 -
Ac. TP 22.395 - Rel. Juiz Vanderlei Nogueira de Brito - DJPB 08.08.95) 

O Decreto 71.885/73, que regulamentou a Lei 5.859/72, content norma dispondo sobre 

a aplicacao das regras da CLT aos domesticos, onde o art. 2° dispoe: "Excetuando o Capitulo 

referente a ferias, nao se aplicam aos empregados domesticos as demais disposicoes da 

Consolidacao das Leis do Trabalho". Entretanto, essa norma e bastante criticada por algumas 

decisoes judiciais, ao afirmar que o referido Decreto foi mais alem do que a lei, o que nao lhe 

e pertinente, uma vez que, sua funcao foi apenas regulamentar a Lei 5.859/72. 

Ferias proporcionais do domestico. As ferias proporcionais sao indevidas, posto que 
a reclamante nao tinha mais de doze meses de servico (art. 3 da Lei n. 5.859). A 
CLT nao se aplica ao domestico, conforme alinea a, do artigo 7° da CLT. Logo e 
ilegal a determinacao do Decreto n. 71.885 quando determina a aplicacao do 
capitulo de ferias da CLT ao domestico, pois vai alem da determinacao da Lei 5.859. 
(TRT - 2 a R - Ac. 02970716385 - 3 T. - Rel. Juiz Sergio Pinto Martins, grifo 
nosso). 
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2.2.2 O tratamento desigual da Constituicao 

Existe uma distincao evidente na CF/88 e que gera uma contradicao na propria Lei 

Maior do Brasil com relacao aos direitos dos empregados domesticos. No art. 7°, que 

estabelece os direitos trabalhistas dos trabalhadores urbanos e rurais, composta de exatamente 

34 (trinta e quatro) incisos, assegura destes apenas nove aos empregados domesticos, 

concedendo basicamente direito a ferias, assinatura da Carteira de Trabalho e Previdencia 

Social (CTPS), salario minimo, irredutibilidade do salario, decimo terceiro, um dia de repouso 

semanal remunerado, licenca-maternidade, licenca-paternidade, aviso previo, aposentadoria. 

O paragrafo unico deste artigo dispoe que: "sao assegurados a categoria dos trabalhadores 

domesticos os direitos previstos nos incisos IV, V I , V I I I , XV, X V I I , XVII I , XIX, XXI e 

XXIV, bem como a sua integracao a previdencia social". Ele contrapoe-se ao art. 5° da mesma 

Constituicao que diz que "todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros, a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a 

igualdade, a seguranca e a prosperidade". 

Se por um lado a CF/88 diz que todos sao iguais perante a lei, devendo, portanto ter os 

mesmos direitos e deveres, por outro, faz distincoes claras entre trabalhadores que estao numa 

mesma situacao juridica. 

A doutrina tradicional tern um posicionamento que e praticamente igual a maxima de 

Aristoteles, para o qual o principio da igualdade consistiria em "tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam", resultando no pensamento 

que se estao numa mesma situacao juridica nao ha motivos para que se estabelecam 

diferencas no campo trabalhista. Ou ainda, outra posicao existente e que apesar de nao 

estarem numa "mesma" situacao juridica, por haverem certas caracteristicas que os 

diferenciam, mas por haver tamanha semelhanca, nao deveria excluir tanto os direitos 

trabalhistas estendidos aos empregados urbanos e rurais do empregado domestico (tratar 

desigual os desiguais na medida em que se desigualam). 

Sobre o assunto, e importante ressaltar a posicao de doutrinadores como Choinacki: 

"Nossa propria Constituicao e preconceituosa e discriminatoria quando do paragrafo unico do 

art. 7° limita os direitos dos trabalhadores domesticos". Ou ainda, a l i c a o de Sperandia apud 

Ozol: "Define-se discriminacao a conduta pela qual nega-se a uma pessoa tratamento juridico 

assentado para situacao concreta por ela vivenciada. Desnecessario enfatizar tratar-se de 

preconceito". Demonstra-se assim, a desigualdade juridica existente na propria Constituicao. 
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2.3 DIREITO COMPARADO: SITUACAO DO DOMESTICO EM NIVEL 

INTERNACIONAL 

Um levantamento realizado pela Organizacao Internacional do Trabalho - OIT 

analisou a legislacao de 65 (sessenta e cinco) paises e constatou que 80% (oitenta por cento) 

deles, inclusive o Brasil, nao dao aos trabalhadores domesticos os mesmos direitos dos 

demais trabalhadores. Atraves de suas legislacoes esses paises consideram os domesticos 

como pertencentes a uma categoria a parte, com menos direitos. 

De acordo com a pesquisa da OIT, apresentada por Salek, entre os paises citados como 

exemplos positivos pela pesquisa, esta a Africa do Sul onde, desde 2003, a categoria tern 

todos os direitos garantidos aos trabalhadores do pais, incluindo o direito a um fundo 

semelhante ao FGTS, uma das reivindicacoes dos trabalhadores domesticos no Brasil. Ainda 

na Africa esses trabalhadores possuem Jornada de trabalho definida. 

A lei trabalhista na Finlandia determina que o empregado domestico receba por cada 

hora extra trabalhada o dobro do que recebe normalmente por hora. No Brasil, o trabalhador 

domestico nao tern direito a hora extra. 

Na Europa, encontra-se um tratamento mais humano para os empregados domesticos, 

tendo como exemplo a Alemanha, onde e obrigatorio ao empregador proporcionar seguro 

contra acidente de trabalho a seus empregados. A incidencia de sindicatos representativos, 

diferente do que ocorre no Brasil, firmam acordos coletivos que garantem a categoria varios 

beneficios entre os quais, contrato de trabalho escrito especificando, alem de outros itens: 

salario in natura, Jornada de trabalho nao superior a 38 (trinta e oito) horas semanais, horarios 

para refeicoes entre outras. 

Na Italia, uma nova lei estendeu as domesticas garantia no emprego durante a 

gravidez. O trabalhador domestico no pais tambem tern acesso a um beneficio se sofrer um 

acidente de trabalho. No Brasil, a categoria conquistou recentemente o direito a estabilidade 

durante a gravidez, mas continua sem acesso ao beneficio por acidente de trabalho. 

No Vietna, onde a lei nao discrimina o trabalhador domestico, fiscais do governo tern 

autorizacao para verificar, a qualquer momento, condicoes de trabalho nos domicilios. No 

Brasil. e preciso ordem judicial para se entrar em uma residencia. 

Na Espanha, por considerar o empregado domestico como parte da familia, este fato 

em decorrencia cultural crista, possibilita a esta classe de empregados os mesmos direitos 

dados a qualquer outra classe de trabalhador espanhol. 
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Ja a Argentina e outro pais (como o Brasil) que ainda proporciona poucos direitos aos 

domesticos. De acordo com as leis argentinas, e considerado empregado domestico, aquele 

que trabalha mais de 30 (trinta) dias para o mesmo empregador, com Jornada superior a 04 

(quatro) dias semanais. Os direitos concedidos aos domesticos sao poucos: tern direito a 09 

(nove) horas de repouso por noite, direito a 03 (tres) horas de descanso diario entre suas 

tarefas, repouso semanal por 01 (um) ou 02 (dois) meios dias, descanso anual, correspondente 

as ferias, variando os dias de descanso de acordo com o tempo de servico, e ainda licenca 

medica remunerada de ate 30 (trinta) dias ao ano. 

Por outro lado, no Chile, os trabalhadores domesticos sao classificados pelo Codigo de 

Trabalho Chileno, que em seu art. 61, classifica empregado domestico, como aquele que 

presta trabalho proprio de servico do lar em casa de particulares, de forma continua a um so 

patrao. Possuem como direitos reconhecidos pela legislacao trabalhista, a concessao de 15 

(quinze) dias por ano, como forma de ferias, sendo que, caso o empregado possua mais de 10 

(dez) anos de trabalho na mesma residencia, este tera direito a um dia a mais de descanso, a 

cada 03 (tres) anos de trabalho. O contrato de experiencia do domestico e de apenas duas 

semanas, e nao vindo a ser contratado, este tera o direito a 03 (tres) dias de aviso previo. 

Importante destacar, que o prazo prescricional para se reclamar os direitos trabalhistas do 

empregado domestico no Chile, sao de apenas 60 (sessenta) dias. 

2.4 CONCEITO E REQUISITOS 

Empregado domestico e aquele que presta servicos em casas de familia (a origem da 

palavra em latim significa lar). Representa um tipo "especial" de empregado, no qual podem 

se destacar diversos trabalhadores, como os motoristas, acompanhantes, enfermeiras, 

cozinheiras, babas, faxineiras, dentre outros. 

O domestico e considerado um tipo especial de empregado, por seu contrato ser regido 

por uma lei especial e nao pela CLT, sendo que a maioria de seus direitos atuais esta contida 

na Constituicao Federal. 

De acordo com a Lei 5.859/72, em seu art. 1°, e empregado domestico: "quern presta 

servicos de natureza continua e de finalidade nao lucrativa a pessoa ou a familia, no ambito 

residencial destas". A alinea a do art. 7° da CLT, considera empregado domestico "de um 

modo geral, os que prestam servicos de natureza nao-economica a pessoa ou a familia, no 
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ambito residencial destas". Ressalta-se que de todos os conceitos estabelecidos para o 

domestico, este nao deixa de ser um empregado, preenchendo todos os requisitos necessarios 

para a caracterizacao do vinculo empregaticio, tendo como, por exemplo, os requisitos da 

pessoalidade, da subordinacao, da onerosidade, da continuidade. 

Muito embora as definicoes para empregado domestico nao explicite, um dos 

pressupostos para a caracterizacao do trabalho domestico e o de que ele seja prestado por uma 

pessoa fisica, requisito imposto para qualquer contrato de emprego. Reveste-se, portanto, do 

carater personalissimo, onde incumbe ao empregado prestar pessoalmente os servicos 

contratados, nao podendo fazer-se substituir por outro. 

Um requisito de extrema relevancia para estabelecer o vinculo do empregado 

domestico consiste na prestacao de servicos de maneira continua, sem interrupcao, diferente 

do que acontece com os trabalhadores eventuais ou diaristas. 

O contrato de trabalho do empregado domestico, como nos demais, e oneroso, porque 

as partes que contraem recebem vantagens reciprocas, recebendo cada qual retribuicao. O 

empregador paga o salario, a titulo de contraprestacao do trabalho que lhe fora prestado. 

Amauri Mascaro Nascimento de acordo com Barbosa, explica: 

Empregado e um trabalhador assalariado, portanto, alguem que pelo servico que 
presta recebe uma retribuicao. Caso os servicos sejam executados gratuitamente pela 
sua propria natureza, nao se configurara a relacao de emprego. Ha um exemplo 
sempre citado para elucidar esse ponto. Uma freia que gratuitamente presta servicos 
num hospital, levando lenitivo religioso aos pacientes nao sera considerada 
empregada do hospital, porque a sua atividade e exercida sem salario, por forca de 
sua natureza e fins. (BARBOSA, 2008, p. 45) 

O empregado, em regra, e um trabalhador subordinado ao empregador. Este ultimo 

tern o poder de dirigir, comandar, controlar as obrigacoes contratuais. De acordo com Martins 

(2000, p. 40), "a subordinacao e o estado de sujeicao em que se coloca o empregado em 

relacao ao empregador, aguardando ou executando suas ordens". No caso dos domesticos essa 

subordinacao acaba sendo com a familia, pois todos os seus membros acabam por darem 

ordens, muito embora nem todos paguem a remuneracao. Constata-se que apesar de preencher 

os requisitos para ser considerado empregado, o domestico possui condicoes especificas de 

sua qualidade. 

Para ser considerado empregado domestico, e preciso que a atividade exercida por este 

vise a uma finalidade nao lucrativa, ou seja, nao voltada para a producao economica de bens e 

servicos. Entende-se que o empregador nao tern com o trabalho domestico um lucro imediato, 

como se da nos estabelecimentos comerciais e industrials, por exemplo. Salienta-se, 
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entretanto, que ha quern entenda que toda a prestacao de servico que visa a atender as 

necessidades humanas tern finalidade lucrativa, uma vez que, a partir do momento em que o 

empregado domestico presta seus servicos no ambito da residencia do empregador, este 

dispoe de maior tempo e comodidade para trabalhar mais tranquilo e em maior tempo, 

obtendo maiores lucros. 

Todavia, se o domestico habitualmente executa tarefas voltadas a atender a atividade 

economica do seu empregador, devera ser considerado empregado comum; e o que se 

denomina de relacao de emprego hibrida: 

Empregado domestico. Relacao de emprego hibrida. Regra juridica. Prevalencia. 
Havendo relacao empregaticia hibrida, ou seja, prestacao de servicos domesticos e a 
unidade empresarial pela mesma trabalhadora prevalecem as regras juridicas mais 
protetoras, em face do principio de Protecao do Trabalhador. (TRT - 6 a R. - Ac. da 
3 a T. - publ. no DJ de 07.11.1995 - RO 402 - Jaboatao dos Guararapes/PE - Rel. 
Juiz Carlos Eduardo Machado-em ADCOAS 8150352). 

Outro detalhe importante, e que o empregador domestico deve ser uma pessoa fisica 

ou familia, nao se admitindo em regra geral, que uma empresa (pessoa juridica) contrate 

domesticos, ainda que para trabalhar na residencia dos seus executivos ou diretores. 

Empregado domestico. Aquele que presta servico no ambito empresarial, 
cozinhando para diretores e gerentes, nao se pode ser tornado como mero empregado 
domestico. (TRT l a Reg. - 2 a Turma - RO 01053-80 - Rel. Juiz Marco Aurelio 
Mendes de Farias Mello). 

Muito embora esteja estabelecido na Lei 5.859/72, que e considerado domestico 

aquele que presta servicos de natureza nao-economica a pessoa ou a familia, ha decisoes 

judiciais que consideram plenamente possivel a contratacao por empresas: 

Empregada de empresa. Atividades domesticas exercidas. Adicional de 
insalubridade. Indevido. O fato de a reclamante ser empregada de empresa nao 
desnatura suas atividades tipicas de domestica, que, como se sabe, nao geram direito 
ao adicional de insalubridade, conforme inteligencia que emana do art. 7°, paragrafo 
unico, da Constituicao Federal. (TST - 4 a Turma - RR 249575- de 1996 - DJU de 
02.10.1998 - Rel. Min. Milton de Moura Franca) 

Por fim, o requisito do ambito familiar. A prestacao de servico do empregado 

domestico e realizada a pessoa ou familia no ambito familiar, o que nao restringe ao espaco 

fisico interno de uma residencia, mas compreende a extensao do lar, os locais proprios para o 
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desenvolvimento do trabalho, como os do jardineiro, motoristas, pilotos de aviao particulars, 

dentre outros. 

2.5 DISTIN^OES 

2.5.1 Empregado domestico e empregado em domicilio 

O art. 83 da CLT conceitua o empregado em domicilio, como aquele que executa sua 

atividade na sua propria habitacao ou em oficina de familia, por conta de empregador que o 

remunere, tendo como exemplo comum, as costureiras que mesmo trabalhando em suas 

residencias, permanecem subordinadas ao empregador e por estes sao remuneradas. Enquanto 

que o empregado domestico trabalha na residencia do empregador (ressalta-se o que fora dito 

anteriormente sobre ambito familiar), nao trazendo lucro para este. 

QUADRO 02 
Empregado domestico e empregado em domicilio 

Empregado Local de trabalho Caracteristicas Legislacao 
Em domicilio Propria residencia Subordinados ao empregador, que os 

remunera, objetivando lucro 
CLT 

Domestico Residencia do 
empregador 

Exercem atividade nao-lucrativa para 
o empregador 

Lei 5.859/72 

Fonte: A pesquisadora, 2010. 

2.5.2 Empregado domestico e trabalhador eventual 

O trabalhador eventual esta ligado a certo evento, executando seus servicos em 

determinada ocasiao, faltando-lhe o requisito da continuidade. O trabalhador eventual e a 

pessoa fisica contratada apenas para trabalhar numa ocasiao especifica, como para trocar uma 

instalacao eletrica, consertar o encanamento, etc. Ao terminar o evento cessa a relacao 

juridica trabalhista. Considera-se que o trabalhador eventual e o que mais se aproxima do 

conceito geral de empregado comum, por lhe faltar apenas o requisito da nao-eventualidade. 
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No que diz respeito ao empregado domestico, e preciso que este atenda ao requisito da 

continuidade, da prestacao de servico sem interrupcao, prestando seus servicos atraves de um 

contrato de trato sucessivo. 

QUADRO 03 
Empregado domestico e trabalhador eventual 

Especie Caracteristicas Legislac5o 
Eventual Contratado para certo evento e este concluido cessa a 

relacao juridica. 
CC 

Domestico Presente o requisito da continuidade. Lei 5.859/72 
Fonte: A pesquisadora, 2010. 

2.5.3 Empregado domestico e trabalhador temporario 

O trabalhador temporario presta servicos a uma empresa para atender a necessidades 

transitorias de substituicao de pessoal regular e permanente ou acrescimo extraordinario de 

servico, sendo contratado por um periodo maximo de 03 (tres) meses, possuindo a finalidade 

lucrativa. O trabalho temporario e regido pela Lei 6.019/74. Por sua vez, o empregado 

domestico presta seus servicos a pessoa fisica ou familia, sem predeterminacao de tempo 

especifico de contratacao, nem apresenta finalidade lucrativa. 

QUADRO 04 
Empregado domestico e trabalhador temporario 

Especie Empregador Caracteristicas Legislacao 
Temporario Empresa Contratados pelo prazo maximo de 03 meses para 

necessidades transitorias ou acrescimo de servico 
extraordinario. Fim lucrative 

Lei 6.019/74 

Domestico Pessoa fisica ou 
familia 

Exercem atividade nao-lucrativa para o 
empregador sem tempo especifico. 

Lei 5.859/72 

Fonte: A pesquisadora, 2010. 

2.5.4 Empregado domestico e empregado urbano e rural 

De acordo com o art. 3° da CLT "considera-se empregado toda pessoa fisica que 

prestar servicos de natureza nao eventual a empregador, sob a dependencia deste e mediante 
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salario". Deste conceito, podem-se obter cinco requisitos: a nao-eventualidade na prestacao de 

servicos (continuidade), a dependencia (subordinacao) do empregado ao empregador, a 

onerosidade (o pagamento do salario), o empregado deve ser pessoa fisica e prestar 

pessoalmente os servicos. 

0 empregado rural e a pessoa fisica que em propriedade rural ou em predio rustico 

presta servicos com continuidade, mediante subordinacao e salarios. A diferenca entre o 

empregado urbano e rural, e que este trabalha no campo e aquele no perimetro da cidade 

considerado urbano. A CLT em seu art. 7°, alinea b, determinou a exclusao dos trabalhadores 

rurais de sua abrangencia, entretanto, a Constituicao de 1988 os equiparou com os direitos dos 

empregados urbanos. 

A grande distincao dos empregados urbanos e rurais com os domesticos consiste 

basicamente em que aqueles exercem atividades com fim lucrativo ao contrario destes 

ultimos, e ainda, a prestacao de servicos dos domesticos e exercida em ambiente familiar, 

enquanto que, no caso dos empregados urbanos ou rurais ela e feita em ambiente empresarial, 

comercial, industrial, dentre outros. Porem, esses detalhes sao capazes de considerar o 

domestico totalmente como uma categoria a parte, ou seja, um empregado especial, resultando 

numa drastica diferenciacao nos direitos trabalhistas. 

Para elucidacao das caracteristicas que envolvem o empregado domestico destaca-se a 

seguinte jurisprudencia: 

EMPREGADO DOMESTICO - E empregado domestico o motorista particular em 
residencia do empregador, por n2o desenvolver trabalho aproveitado pelo patrao 
com o fim do lucro, entendido o ambito residencial todo o ambiente que esteja 
diretamente ligado a vida de familia. (TRT 10a R. - RO 8.768/92 - Ac. 2aT. 
2.115/93 - Rel. Juiz Sebastiao Machado Filho - DJU 09.09.93) 

QUADRO 05 
Empregado domestico e empregado urbano e rural 

Especie Empregador Caracteristicas Legislacao 
Urbano/Rural Empresa ou 

Pessoa Fisica 
a) Pessoa fisica 
b) Nao eventualidade 
c) Dependencia 
d) Onerosidade 
e) Pessoalidade 

• CLT (urbanos) 
• Art. 7°, CF/88 

(equiparou os direitos 
dos empregados 
urbanos e rurais) 

Domestico Pessoa fisica ou 
familia 

a) Pessoa fisica 
b) Nao eventualidade 
c) Dependencia 
d) Onerosidade 
e) Pessoalidade 
f) Atividade nao lucrativa 
g) Ambiente familiar 

• Lei 5.859/72 
• Paragrafo unico do art. 

7°, da CF/88. 

Fonte: A pesquisadora, 2010. 
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2.6 OS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS AOS EMPREGADOS 

DOMESTICOS 

Existem tres correntes que abordam os direitos trabalhistas dos empregados 

domesticos. A primeira corrente defende a separacao das leis trabalhistas em geral das que sao 

aplicadas aos domesticos, porem ela e duramente criticada, por deixar totalmente 

desamparados os referidos empregados. 

A segunda prega que os direitos devem ser os mesmos que os de qualquer empregado. 

Os que sao contra, alegam que ela nao pode ser aplicada plenamente porque as condicoes de 

trabalho em casa ou numa empresa sao diferentes, inclusive a finalidade lucrativa ou nao. 

Ja a terceira corrente, a que atualmente e aplicada na pratica, determina a existencia de 

uma legislacao especial, conferindo apenas direitos basicos, como salario minimo, 13° salario, 

etc. 

A seguir serao discutidos os direitos assegurados aos trabalhadores brasileiros. No 

primeiro momento serao apresentados os direitos estendidos tanto aos trabalhadores urbanos e 

rurais como para os empregados domesticos, ressaltando as peculiaridades em relacao a estes 

ultimos. Num segundo momento serao descritos os direitos facultados aos domesticos, mas 

que sao obrigatoriamente destinados aos empregados urbanos e rurais. Por ultimo, os direitos 

que nao sao reservados a categoria dos domesticos, mas que, mais uma vez sao estendidos as 

demais categorias. 

2.6.1 Salario minimo 

De acordo com o art. 5° da Lei 5.859/72, o empregado domestico poderia receber 

menos do que um salario minimo, realidade alterada somente em 1988 com a Constituicao 

Federal. Muito embora garantido aos empregados em geral, o direito ao salario minimo so 

veio a ser estendido aos domesticos recentemente. 

O art. 7°, inciso IV, da Constituicao Federal veio estabelecer as diretrizes do salario 

minimo (a contraprestacao pelo servico prestado), ou seja, veio identificar o que a 

remuneracao do empregado deve atender: 
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Art. 7° 
(...) 
IV- salario minimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais basicas e as de sua familia com moradia, alimentacao, educacao, 
saude, lazer, vestuario, higiene, transporte e previdencia social, com reajustes 
periodicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculacao para 
qualquer fim. 

E mais, com as alteracoes introduzidas pela Lei 11.324/2006, fica proibido ao 

empregador efetuar descontos no salario do empregado, por fornecer alimentacao, vestuario, 

higiene ou moradia. Isso significa dizer que, nao ha possibilidade do empregador pagar parte 

do salario em utilidades. 

Com relacao a data do pagamento, o prazo determinado pela CLT e de ate o 5° 

(quinto) dia util do mes subsequente, entretanto, na legislacao nada e mencionado no que se 

refere ao empregado domestico. O que vem se observando na pratica, a priori, e a aceitacao 

da regra celetista, embora outros entendam que a legislacao comum e a que deve ser aplicada, 

ante a omissao da lei especial e da impossibilidade da aplicacao da CLT, devendo ser 

utilizado, por consequencia, o art. 597 do Codigo Civil - CC, que reza: "A retribuicao pagar-

se-a depois de prestado o servico, se, por convencao, ou costume, nao houver de ser 

adiantada, ou paga em prestacoes". 

Ressalta-se que o direito constante no inciso X do art. 7°, da CF (protecao do salario 

na forma da lei, constituindo crime sua retencao dolosa) nao foi estendido ao empregado 

domestico nem tampouco foi determinado qualquer penalidade para o empregador que deixar 

de pagar pontualmente os salarios devidos. 

2.6.2 Irredutibilidade do salario 

Por forca do inciso V I , do art. 7° da Constituicao Federal os salarios dos empregados, 

inclusive o do domestico, sao irredutiveis. Entende-se que o salario merece uma protecao 

especial devido ao carater eminentemente alimentar, que em geral, constitui a unica fonte de 

que o trabalhador possui para prover todas as suas necessidades, inclusive as dos seus 

familiares. Entretanto, existe uma excecao permitida pela Constituicao Federal que possibilita 

a reducao do salario, quando previsto em convencao ou acordo coletivo de trabalho. Contudo, 

como se considera que o domestico nao constitui uma categoria economica e incapaz de se 

organizar em sindicato, essa reducao nao lhe seria aplicavel. Portanto, nao e possivel o 
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empregador domestico fazer reducao do salario do empregado fora das hipoteses previstas em 

lei, como e o caso da contribuicao previdenciaria e do imposto de renda retido na fonte. 

2.6.3 13° salario 

Alem do salario, o empregado pode receber outras parcelas que a lei trabalhista 

confere natureza salarial, como por exemplo, os adicionais, abonos e gratificacoes, muito 

embora, isso pouco se estenda ao domestico. 

No caso de gratificacoes, antigamente, representava-se uma liberalidade do 

empregador de utiliza-las para agraciar ou reconhecer os servicos prestados. Entretanto, com a 

habitualidade, as gratificacoes comecaram a ter natureza salarial e estas passaram a integrar-se 

ao salario do empregado, nao mais podendo ser suprido, sob pena de caracterizar reducao 

salarial. Assim, o 13° salario tambem e uma gratificacao, decorrente, contudo, de uma 

determinacao legal. 

Tambem denominado de gratificacao natalina, o 13° salario foi instituido pela Lei 

4.090/62 e consiste no valor correspondente a remuneracao mensal do empregado, devida de 

forma integral a cada ano completo da prestacao de servico ao mesmo empregador ou ainda, 

de forma proporcional ao numero de meses trabalhados, ou seja, se a duracao do contrato de 

trabalho for inferior a um ano, deve ser pago na base 1/12 (um doze avos) por cada mes, 

ressaltando, que a fracao igual ou superior a 15 (quinze) dias considera-se como mes integral. 

O seu pagamento e realizado em duas parcelas, sendo que a primeira metade entre os meses 

de fevereiro e novembro, ou se o empregado requerer no mes das suas ferias e a segunda 

metade ate o dia 20 de dezembro. 

A Lei 5.859/72 nao tratava de 13° salario em relacao ao empregado domestico, e como 

essa lei e posterior a Lei 4.060/62, e nada mencionava sobre o assunto, a referida verba nao 

era devida ao domestico. 

Somente com a Constituicao de 1988, com o paragrafo unico do art. 7° c/c o inciso 

VIII do mesmo artigo, foi possivel resolver as celeumas que existiam em torno da obrigacao 

ou nao do empregador domestico em pagar a mencionada gratificacao, uma vez que, a partir 

de entao, a Lei Maior determinou que o empregado domestico fazia jus ao 13° salario, seja na 

sua forma integral ou proporcional. 
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Se o empregado domestico nao presta servicos todos os dias da semana, o 13° salario 

deve ser calculado de acordo com os dias trabalhados por mes ou ainda, de acordo com a 

media desses dias no periodo-base de calculo daquela verba. 

2.6.4 Repouso Semanal Remunerado (RSR) 

Ao tratar sobre repouso semanal remunerado (RSR), a Lei 605/49, excluiu 

expressamente em seu art. 5°, alinea "a", a sua extensao aos empregados domesticos. No 

Brasil, esses trabalhadores sempre estiveram excluidos da aplicacao das normas atinentes a 

duracao da Jornada de trabalho e ao descanso semanal remunerado. E mais uma vez, a 

Constituicao veio alterar a discrepancia entre os empregados urbanos e rurais e domesticos. 

O repouso semanal remunerado consiste no descanso semanal de 24 (vinte e quatro) 

horas consecutivas, de preferencia aos domingos, sendo o empregado normalmente 

remunerado como se fosse um dia trabalho. Havendo trabalho em dia considerado de 

descanso, o trabalhador recebera em dobro a remuneracao correspondente a esse dia. O 

empregado que faltar injustificadamente ao servico durante a semana perde o direito a 

remuneracao do dia do repouso semanal remunerado. 

Importante salientar que o direito assegurado ao empregado comum ao descanso por 

ocasiao dos feriados civis e religiosos, estabelecidos no art. 8° da Lei 605/49, nao era 

estendido ao domestico. 

Improsperavel o pedido de pagamento de feriados trabalhados pela domestica, a 
falta de previsao legal. (TRT 3 a R. - RO 1.174/93 - 5a T. - Rel. Juiz Itamar Jose 
Coelho). 

Portanto, a ausencia de norma reguladora sobre o assunto, servia de escusa para 

obrigar o empregado domestico a trabalhar em dias considerados feriados, enquanto, a 

maioria de empregados descansava nessas datas. 

Ressalta-se que, como e comum no ambito trabalhista, existiam entendimentos 

contrarios: 
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No que diz respeito aos feriados, ainda que nao haja disposicao legal autorizando o 
deferimento aos trabalhadores domesticos, entendo que os mesmos fazem jus a este 
descanso tambem. Deve-se levar em conta que, nao obstante o silencio da Carta 
neste aspecto, era intencao do legislador constituinte igualar os domesticos no que 
diz respeito ao gozo dos descansos semanais remunerados, o que inclui os feriados. 
(TRT 3 a R. - RO 3.159/95 - 3a T. - Rel. Juiza Alice Monteiro de Barros). 

Com a publicacao da Lei 11.324/06, que revogou a alinea "a" do art. 5° da Lei 605/49, 

os trabalhadores domesticos passaram a ter direito aos feriados civis e religiosos. Portanto, a 

partir de 20 de julho de 2006, data da publicacao da Lei 11.324/06, caso haja trabalho em 

feriado civil ou religioso o empregador deve proceder com o pagamento do dia em dobro ou 

conceder uma folga compensatoria em outro dia da semana (art. 9° da Lei n.° 605/49). 

EMPREGADO DOMESTICO - TRABALHO EM FERIADOS - A lei 11.324/06, 
com vigencia a partir de sua publicacao (20/07/2006) atraves de seu artigo 9°, 
revogo expressamente a alinea a do art. 5° da Lei n° 605/49 e por isto, a partir da 
data retro mencionada, o empregado domestico passou a fazer jus ao descanso em 
feriados civis e religiosos, bem como a remuneracao em dobro destes dias, quando 
houver trabalho sem a respectiva folga compensatoria. (TRT 3 a R. - RO 00986-
2007-110-03-00-1 - 3a T. - Rel. Juiz Desembargador Irapuan Lyra) 

2.6.5 Ferias 

Preocupado com o estado fisico e mental de um trabalhador, o Direito do Trabalho lhe 

assegurou um descanso de suas atividades laborais, surgindo a partir deste ponto as ferias. 

Martins conceitua ferias como: 

Periodo do contrato de trabalho em quern o empregado nao presta servico, mas 
aufere remuneracao do empregador, apos ter adquirido no decurso de 12 meses. 
Visam, portanto, as ferias a restauracao do organismo apos um periodo em que 
foram despendidas energias no trabalho. Importam direito ao lazer, ao descanso ao 
ocio (MARTINS, 2007, p. 558). 

O art. 2° da Lei 5.589/72 previa que o empregado domestico teria direito a ferias 

anuais remuneradas de 20 (vinte) dias uteis apos cada periodo de 12 (doze) meses de trabalho 

a mesma pessoa ou familia. O inciso VII do art. 7° da Constituicao que fora incluido no 

paragrafo unico, garantiu ao domestico "gozo de ferias anuais remuneradas com, pelo menos, 

1/3 a mais do que salario normal". 
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Tanto a duracao das ferias inferior aos dos demais empregados (estes possuem 30 dias 

de licenca remunerada) como o direito ou nao as ferias proporcionais e em dobro pelo 

empregado domestico, sempre levantou muita polemica, abaixo jurisprudencia com 

orientacoes nos dois sentidos: 

Domesticos - Ferias. A Constituicao promulgada de 1988 equiparou os domesticos 
aos demais empregados relativamente ao direito de ferias, assegurando-lhes, pois, a 
partir de sua vigencia, ferias anuais de 30 dias, possibilitando a dobra e a 
proporcionalidade das mesmas. (Ac. un. da l a T. do TRT-9 3 Regiao, RO 3.989/89, 
Rel. Juiz Matias Alenor Martins). 

Empregada domestica - Ferias proporcionais - A empregada dom^stica tern direito 
tao-somente a 20 dias de ferias anuais, nao lhe sendo devidas ferias proporcionais -
Interpretacao do art. 3° da Lei 5.859/72 e Decreto 71.885/73. - Recurso a que se 
nega provimento. (Ac. Un. Da 2 a T. do TRT - 4 a Regiao, RO 43/89, Rel. Juiz 
Vitorino Antonio Cava). 

Atualmente, a Lei 11.324/2006 deu nova redacao ao art. 3° da Lei 5.859/72 e encerrou 

parte da polemica: "o empregado domestico tera direito a ferias anuais remuneradas de 30 

(trinta) dias com, pelo menos, 1/3 (um terco) a mais que o salario normal, apos cada periodo 

de 12 (doze) meses de trabalho, prestados a mesma pessoa ou familia". 

Entretanto, a discussao sobre as ferias proporcionais e as ferias em dobro ainda 

permeia a sociedade brasileira sobre a possibilidade ou nao da sua extensao ao empregado 

domestico. 

As ferias proporcionais sao calculadas na base de 1/12 (um doze avos) por mes de 

trabalho ou fracao igual ou superior a 15 (quinze) dias. Ressalta-se que aos empregados 

demitidos por justa causa elas nao sao devidas. No regime da CLT os empregados que pediam 

demissao com menos de um ano de trabalho tambem nao tinha direito a essas ferias 

proporcionais. Porem esse entendimento ja esta ultrapassado apos o Enunciado 261 do 

Tribunal Superior do Trabalho - TST: "O empregado que se demite antes de completar 12 

(doze) meses de servico tern direito a ferias proporcionais". 

Com relacao ao empregado domestico o entendimento doutrinario e jurisprudencial 

majoritario e que nao lhe e estendido as referidas ferias proporcionais, principalmente pelo 

fato que novas leis, tais como, Leis 10.202/01 e 11.324/06 que alteraram a Lei 5.859/72 nada 

mencionaram a respeito, ou seja, continuaram omissas no ponto em enfoque e continuam a 

gerar muita discussao e polemica, uns se valendo dessa falta de norma para justificar o nao 

pagamento e outros afirmando que como a Constituicao garantiu as ferias vencidas, tambem 
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lhe assegurou as proporcionais, ou seja, quern assegurou o mais tambem garantiu o menos. A 

seguir decisoes judiciais corroborando com os dois entendimentos acima citados: 

Nao devidas ferias proporcionais aos empregados domesticos, posto que inaplicavel 
a hipotese o principio da isonomia, pois abarcaria ali tambem a garantia de todos os 
direitos assegurados aos trabalhadores de outras categorias, levando a cabo a 
generalizacao, que, a epoca, nao estava na intencao do legislador que ja 'avancara' 
algumas concessoes ao domestico. O decreto regulamentador (71.885/73), ainda que 
o quisesse, nao tinha qualificacao para ir alem do limite da lei. Embargos 
conhecidos e nao providos. (TST, ERR 4.801/87-4, Ac. SDI 1.512/90-l-4a Regiao, 
Rel. desig. Min. Jose Luiz Vasconcelos). 

Empregado domestico. Ferias. Aplicacao da Lei 5.859/72. O fato da Constituicao da 
Republica Federativa do Brasil ter estendido aos domesticos o direito ao gozo de 
ferias remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do salario normal, nao enseja a 
aplicacao da regulamentacao existente para outra categoria. E que a propria lei do 
domestico (Lei 5.859/72) nao preve os direitos acessorios, decorrentes do principal, 
quais sejam, a proporcionalidade e a dobra, sendo certo, ainda, que as ferias dos 
domesticos continuam a ser de 20 dias, embora acrescidas do terco constitucional 
sobre o salario normal. Recurso a que se da provimento parcial (TRT - l a Regiao -
l a T. - RO 06251-94 - publi. 10.09.1996 - Rel. Juiz Francisco Dal Pra). 

Em contraposicao, ha decisoes favoraveis aos empregados domesticos: 

Empregado domestico. Ferias. Dobra. Partindo-se do principio de que a lei nao 
veicula letras mortas, entende-se que o Dec. 71.885/73, ao determinar a aplicacao 
das disposicoes consolidadas ao domestico, no que tange as ferias, exclui apenas o 
prazo para a respectiva fruicao, que e o estabelecido pela Lei. 5.859/72. Quanto ao 
mais, incidem os comandos da CLT, inclusive no que diz respeito a dobra e a 
proporcionalidade, aos quais faz jus o empregado domestico... (TST - Ac. 2 a T. -
RR 4510/87 - Rel. Juiz Heraclito Pena - Boletim de Legislacao, Jur. e Pesquisa do 
TRT da 3 a Regiao - BH, v. 09, n. 03, set./dez. - 88, p. 295). 

Ferias proporcionais, acrescidas de 1/3. - Empregado domestico. Prevendo a atual 
Constituicao Federal, o direito do domestico a ferias anuais remuneradas com pelo 
menos 1/3 a mais do que o salario normal, sem duvida, conferiu-lhe tambem, o 
direito as ferias proporcionais, sob pena de assegurar-lhe o 'mais', sem garantir-lhe 
o 'menos' (Ac. da 4 a T. do TRT-4 3 Regiao, RO 1.515/91, Rel. Juiz Valdir de 
Andrade Jobim, j . 12-1-92). 

Apesar das inumeras divergencias existentes, prevalece a posicao de que nao e 

estendido ao domestico o direito as ferias proporcionais, conforme assevera Barbosa: 

Embora respeitavel o entendimento esposado por aqueles que entendem serem 
devidas as ferias proporcionais ao empregado domestico, afigura-se correta a tese 
contraria, pelas razOes anteriormente mencionadas de que as normas da 
Consolidacao das Leis do Trabalho nao se aplicam a esse tipo de empregado, tanto 
mais que a Lei especial, a 5.859, nada dispSe a respeito, mesmo com a alteracao 
introduzida no seu art. 3°, que trata de ferias, pela Lei 11.324/06 (BARBOSA, op.cit, 
p. 99). 
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A cada 12 (doze) meses de servicos prestados ao mesmo empregador, o empregado 

adquire o direito as ferias, que deverao ser gozadas antes de um novo periodo aquisitivo. 

Durante esse intervalo de um periodo e outro, quern escolhe o mes de ferias do empregado e o 

empregador, embora se ele nao fizer dentro do periodo denominado concessivo, ficara 

obrigado a pagar em dobro o valor da remuneracao acrescido de 1/3 (um terco). 

Contudo, ainda e discutivel a aplicacao do pagamento de ferias em dobro aos 

empregados domesticos, tendo os que negam o seu direito a receber o valor das ferias em 

dobro, enquanto, outros ja o admitam: 

Ferias de empregado domestico. Incabiveis as proporcionais e pagamento em dobro. 
Segundo o entendimento desta Corte, a duracao das ferias do trabalhador domestico 
continua, na vigencia da Constituicao Federal de 1.988, a ser regida pela Lei 
5.859/72 (art. 3°). Por igual raz3o, nSo sao devidas as proporcionais nem o 
pagamento em dobro. (TST - 5aT. - RR 374902 - DJU de 16.03.2001 - Rel. Juiz 
Convocado Guedes de Amorim). 

Empregado domestico - Ferias em dobro - Aplicacao do decreto n° 71.885/73. Ao 
empregado domestico aplicam-se os preceitos da CLT, no que se refere o instituto 
das ferias, "ex v i " do art. 2° do Decreto n°. 71.885/73, que regulamentou a L.ei do 
Domestico (5.859/72). Assim faz jus o reclamante ao pagamento da dobra pela nao 
concess3o das ferias no periodo de gozo, a teor do art. 137 da CLT. Sentenca 
mantida. (Ac. da 12a T. do TRT-2 3 Regiao, RO 01907/2006, Rel. Juiz ios€ Antonio 
Parente da SilvaJ. 13-09-2007). 

De acordo com Martins realmente nao e aplicado ao domestico, uma vez que se trata 

de uma penalidade e a lei nao dispos sobre o assunto. 

Nao faz jus o domestico a ferias em dobro, mesmo se elas forem concedidas fora do 
periodo concessivo, pois o art. 137 da CLT, que trata do pagamento em dobro, nao 
se observa em relacao ao domestico (art. 7°, a, da CLT). As penalidades devem ser 
interpretadas restritamente (MARTINS, 2000, p. 82). 

2.6.6 Estabilidade da gestante e Licenca-maternidade 

Estabilidade segundo Martins (2007) consiste no direito do empregado em permanecer 

no emprego ate mesmo contra a vontade do empregador, em casos especificos 

predeterminados em lei. Ele ressalta, porem que a estabilidade tambem pode derivar de uma 

norma coletiva, de um regulamento de uma empresa ou mesmo do contrato de trabalho 

estabelecido entre as partes. 



42 

A empregada comum teve seu direito a estabilidade a gestante, garantido com a 

promulgacao da Constituicao Federal de 1988, que nos termos do art. 7°, I c/c o art. 10, I I , b, 

do Ato das Disposicdes Constitucionais Transitorias - ADCT, dispos que a referida 

estabilidade seria desde a confirmacao da gravidez ate cinco meses apos o parto. 

Entretanto, a estabilidade provisoria assegurada as gestantes, so foi estendido a 

empregada domestica a partir da vigencia da Lei. 11.324/2006, onde acrescentou o art. 4°-A a 

Lei 5.859/72: "E vedada a dispensa arbitraria ou sem justa causa da empregada domestica 

gestante desde a confirmacao da gravidez ate cinco meses apos o parto". 

Ja sobre a licenca maternidade lembra Barbosa: 

A protecao a gestante ja era prevista pela Constituicao de 1.934 e continuou sendo 
assegurada pelas ConstituicSes subsequentes, traduzindo-se no direito ao descanso, 
por um determinado lapso de tempo, antes e depois do parto, sem prejuizo do 
salario. Todavia, os textos constitucionais vigentes desde entao nao desciam ao 
detalhe de fixar o tempo de duracao desse periodo de descanso; o que foi feito, como 
parece adequado, por simples lei, ou melhor, por um Dec-lei 5.452, de 01.05.1.943, 
que aprovou a Consolidacao das Leis do Trabalho (BARBOSA, 2008, p. 145). 

O art. 392 da CLT estabelecia o prazo de descanso a gestante durante o periodo de 04 

(quatro) semanas antes e 08 (oito) semanas apos o parto. Porem conforme ja mencionado a 

CLT exclui de sua abrangencia as empregadas domesticas, e essa norma nunca chegou a ser 

aplicada para essa categoria de empregadas. 

Com a promulgacao da Constituicao de 1988 foi revogado essa norma anterior e a 

duracao da licenca maternidade passou a ser de 120 (cento e vinte) dias e a nossa Lei Maior 

passou a estender esse direito tambem as domesticas gravidas. Mais tarde foi estabelecido que 

esse descanso seria de 28 (vinte e oito) dias antes e 92 (noventa e dois) dias apos o parto. Em 

caso de necessidade comprovada por um medico esses dias anteriores e posteriores ao parto 

podem ser prorrogados por mais duas semanas. Em caso de aborto nao criminoso a 

empregada comum ou domestica tern o direito de repouso por duas semanas. 

Vale lembrar que a empregada em caso de adocao e obtencao de guarda judicial 

tambem tern direito a licenca-maternidade, variando de acordo com a idade da crianca. A 

licenca sera de 120 (cento e vinte) dias se a crianca tiver ate 01 (um) ano completo de idade; 

de 60 (sessenta) dias se a crianca tiver entre 01 (um) e 04 (quatro) anos e de 30 (trinta) dias se 

a crianca tiver entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos. 

O valor do beneficio para a empregada domestica e correspondente ao ultimo salario 

de contribuicao, observando o limite minimo e maximo do salario de contribuicao para a 

Previdencia Social. 



43 

Conforme assevera Barbosa sobre o tema licenca maternidade da empregada 

domestica pauta uma duvida sobre a possibilidade de faze-la substitui-la por outra, por 

contrato por prazo determinado. O autor prima pela impossibilidade do ato: 

Uma das presuncoes do Direito do Trabalho e o da indeterminacao do prazo do 
contrato de trabalho, pelo que a possibilidade de o contrato ser celebrado por prazo 
determinado deve, por excecao, ser prevista em lei. 
(...) 
O empregador nao podera contratar uma empregada substituta por tempo 
determinado porque a Lei 5.859/72 nao preve a celebracao de contrato por tempo 
determinado. A substituta, quando dispensada, em razao do retorno da substituida 
fara jus a percepcao de todas as verbas normalmente devidas pelo empregador nos 
casos de dispensa imotivada. (BARBOSA, op. cit., p. 147) 

A licenca maternidade foi recentemente prorrogada por mais 60 (sessenta) dias pela 

Lei 11.770/2008, ou seja, a licenca podera ser de ate 180 (cento e oitenta) dias. E mais uma 

vez, a empregada domestica nao foi incluida no rol das contempladas desse beneficio. 

Art. 1°: 
E instituido o Programa Empresa Cidada, destinado a prorrogar por 60 (sessenta) 
dias a duracao da licenca-maternidade prevista no inciso XVI11 do caput o art. 7° da 
Constituicao Federal. 
§ 1° A prorrogacao sera garantida a empregada da pessoa juridica que aderir ao 
programa desde que a empregada requeira ate o final do primeiro mes apos o parto, 
e concedida imediatamente apos a fruicao da licenca-maternidade de que trata o 
inciso XVII I do caput do art. 7° da Constituicao Federal (grifo nosso). 

2.6.7 Licenca-paternidade 

No art. 473, inciso I I I , da CLT, o pai poderia faltar por um dia ao trabalho em ocasiao 

de nascimento no decorrer da primeira semana, sem perda da remuneracao. Com o advento da 

Constituicao de 1988, a licenca-paternidade foi prevista pelo inciso XIX do art. 7° "nos 

termos fixados em lei" e a duracao de cinco dias foi determinada pelo art. 10, § 1° do Ato das 

Disposicoes Constitucionais Transitorias - ADCT, direito tambem alargado ao empregado 

domestico. Importante ressaltar que os dias sao corridos, geralmente conta a partir do dia 

seguinte ao parto, ou ainda, do proprio dia do parto, quando o empregado ja se ausentar do 

trabalho. 

O que se esperava apos a Constituicao era uma lei que regulamentasse o referido 

dispositive Como isso ate o presente momento nao ocorreu e, entao, abriu-se a discussao: a 
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licenca-paternidade e um direito trabalhista ou beneficio previdenciario? E mais, se for um 

direito trabalhista, essa licenca e remunerada? 

A primeira conclusao segundo Martins (2000) e de que por enquanto nao e um 

beneficio previdenciario, exatamente por falta de previsao legal. Assim, a licenca paternidade 

e um direito trabalhista. 

A resposta para a segunda pergunta, ainda nao e pacifica, porque se afirma que o fato 

de ser a licenca-paternidade um direito trabalhista, isto nao significa que o empregador deve 

remunera-la, porque a Constituicao nada mencionou em seus dispositivos. Ou ainda, baseiam-

se na propria Constituicao: "ninguem e obrigado a fazer algo a nao ser em virtude de lei" (art. 

5°, II), contudo, recomenda-se remunerar os dias de licenca-paternidade, pois na duvida, 

aplicam-se as condicoes mais favoraveis ao empregado. Nesse mesmo sentido Barbosa (2008, 

p. 151): "Como ha uma corrente de opiniao segundo a qual essa licenca constitui um direito 

trabalhista - e nao, previdenciario, como querem alguns doutrinadores - e prudente que o 

empregador a conceda ao seu empregado, sem perda da remuneracao dos dias respectivos". 

De acordo com Arnaldo Sussekin transcrito por Martins (2000, p. 86), "se a licenca 

nao fosse remunerada seria castigo e nao beneficio, ao pai". 

E possivel ainda fazer mais um questionamento: Se um homem adota um filho, ele 

tern direito a licenca-paternidade? Martins (2000, p. 87) responde mais uma vez: "parece que 

sim, pois e devida pelo fato de ser pai. pouco importa se e pai adotivo ou pai natural". 

2.6.8 Vale-transporte 

O salario pode constituir-se de utilidades, como habitacao, alimentacao, vestuarios e 

outras parcelas in natura previstas na CLT para os empregados comuns. Porem o vale-

transporte nao tern carater salarial, ou seja, nao integra o salario do empregado para qualquer 

efeito (art. 2° da Lei 7.418/85). 

O beneficio do vale-transporte consiste em o empregador fornecer dinheiro ao 

empregado para utilizar em despesas de deslocamento residencia-trabalho atraves do servico 

de transporte coletivo publico. O que muitos ainda desconhecem e que o vale-transporte 

tambem e um direito do empregado domestico. A Lei 7.418/85 que institui o vale-transporte 

determinou o seu fornecimento pelo empregador ao empregado, sem fazer qualquer restricao 

ou mencao a qualquer categoria trabalhista. E, posteriormente, o Decreto 95.247/87 que 
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regulamentou a Lei 7.418/85 para dirimir possiveis contendas estabeleceu no art. 1°, inciso I I , 

dentre os beneficiarios do vale-transporte: "os empregados domesticos, assim definidos na Lei 

5.859, de 11.12.1972". 

0 fornecimento do vale-transporte e obrigatorio, podendo sobrevir sancoes para os 

empregadores que nao cumprirem com as determinacoes da Lei, ou seja, o empregador tera 

que indenizar pelo equivalente ao que seu empregado despendeu com o transporte durante o 

periodo do contrato de trabalho. Importante ressaltar que a Lei permite ao empregador 

descontar o valor que gastou com o vale-transporte ate limite de 6% (seis por cento) do salario 

do seu empregado (art. 4°, paragrafo unico, da Lei 7.418/85). 

2.6.9 Aviso previo e dispensa 

Aviso previo de acordo com Martins (2007, p. 384) e "a comunicacao que uma parte 

do contrato de trabalho deve fazer a outra de que pretende rescindir o referido pacto sem justa 

causa de acordo com o prazo estabelecido em lei, sob pena de pagar indenizacao substitutiva". 

O aviso previo cabe em regra nos contratos por prazo indeterminado, e trata de um 

direito reciproco de empregado e empregador de informarem a outra parte que nao tern mais 

interesse em continuar com a relacao de trabalho. 

De acordo com o art. 7°, inciso XXI da Constituicao Federal o prazo do aviso previo 

sera de no minimo 30 (trinta) dias. 

Barbosa justifica a importancia do aviso previo: 

Em sede trabalhista, justifica-se a importancia do aviso previo para permitir que, no 
decurso do respectivo prazo, possa o empregado procurar novo emprego sem que se 
tenha desligado do seu posto de trabalho, bem como para proporcionar ao 
empregador tempo para que encontre um substituto para o empregado 
demissionario, sem sofrer os prejuizos naturalmente decorreriam do seu afastamento 
abrupto (BARBOSA, op.cit, p. 136). 

Salienta-se, contudo, que se o empregador nao desejar que o empregado trabalhe os 30 

(trinta) dias e assim cessar imediatamente a relacao empregaticia, pode "indeniza-lo", ou seja, 

o empregado recebera o valor correspondente a sua remuneracao integral como se tivesse 

trabalhado por aquele periodo. O mesmo vale para o empregado que pedir demissao, caso 

queira ou necessite sair de imediato, podera nao cumprir o aviso previo, entretanto, o 
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empregador tera a faculdade de descontar das suas verbas rescisorias, o valor corresponde a 

remuneracao que poderia ter sido pago caso houvesse prestacao laboral. 

Anteriormente a Constituicao de 1988 o empregado domestico nao fazia jus ao aviso 

previo, pois apenas a CLT tratava do assunto e a Lei 5.859/72 neste ponto era silente. 

Durante a relacao empregaticia podem ocorrer fatores que desencadearao a dissolucao 

do contrato de trabalho. A cessacao do contrato de trabalho e a extincao do vinculo 

empregaticio, com o fim das obrigacoes para os contraentes. Essa cessacao pode ser dar por 

vontade do empregador (sem ou com justa causa), por decisao do empregado (pedido de 

demissao, rescisao indireta ou aposentadoria), por desaparecimento de uma das partes 

(falecimento do empregado ou empregador), por mutuo consentimento, por culpa reciproca, 

por advento do termo do contrato, por forca maior ou pelo factum principis. 

Como nao e permitido contrato por prazo determinado ao empregado domestico, nao 

havera rescisao por ter chegado ao seu termo final e nem factum principis ou fato do principe 

(poder da Administracao Publica em encerrar uma empresa e dispensar seus empregados), 

pois e disciplinado pela CLT e esta nao se aplica aos domesticos. 

A dispensa sem justa causa ocorre quando o empregador decide unilateralmente 

extinguir a relacao de emprego, devendo, portanto, avisar antecipadamente (de no minimo 30 

[trinta] dias). Apos o fim desse periodo de aviso previo, o empregador pagara as verbas 

rescisorias, a saber, valores correspondentes aos direitos trabalhistas do empregado adquiridos 

pelo vinculo empregaticio que a partir desse momento sera extinto. 

Sendo assim, neste caso de dispensa sem justa causa, o empregado tera direito ao: 

saldo de salario, 13° salario (proporcionais aos meses de trabalho), ferias vencidas e 

proporcionais (sobre essas ultimas vale os comentarios ja anteriormente analisados e 

discutidos). Caso nao tenha o aviso previo, o empregado fara jus ao valor da indenizacao 

substitutiva. 

A dispensa por justa causa acontece quando o empregado comete uma falta grave que 

justifique a ruptura do vinculo empregaticio. A justa causa caracteriza-se pelo procedimento 

incorreto por parte do empregado, devidamente tipificado em lei, que vai permitir a cessacao 

do contrato de trabalho. Desta forma, o empregado perde o direito ao pagamento das verbas 

rescisorias devidas se caso de ruptura do contrato de trabalho tivesse sido imotivada: aviso 

previo, ferias proporcionais, 13° salario proporcional. 

A Lei 5.859/72 nada mencionava sobre a possibilidade de justa causa ao empregado 

domestico, uma vez que as hipoteses estao previstas no art. 482, da CLT. Nao obstante, com a 

edicao da Lei 10.208/2001, esta passou a dispor sobre a materia, considerando justas causas a 
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relacao de hipoteses descritas neste art. 482 da CLT, com excecao daquelas das alineas "c" e 

"g" e paragrafo unico deste artigo. 

As justas causas estabelecidas na CLT e hoje aplicadas ao empregado domestico sao: 

ato de improbidade (ato de desonestidade praticado pelo empregado contra o patrimonio do 

empregador, como roubo, furto); incontinentia de conduta ou mau procedimento 

(comportamento irregular que atinge a relacao de confianca, incompativel com a moral 

sexual); condenacao criminal (condenacao que impossibilita de prestar seus servicos ao 

empregador); desidia (comportamento negligente, como atrasos frequentes ou faltas 

injustificadas); embriaguez em servico; ato de indisciplina ou de insubordinacao 

(descumprimento as ordens do empregador); abandono de emprego (o empregado deixa de 

comparecer injustificadamente por um lapso de tempo, sendo considerado pela doutrina e 

jurisprudencia o prazo de 30 [trinta] dias); ato lesivo da honra ou da boa fama contra terceiros 

(salvo em caso de legitima defesa); atos lesivos da honra e da boa fama ou ofensas fisicas 

contra o empregador e superiores hierarquicos (com excecao tambem da legitima defesa) e 

pratica constante de jogos de azar: 

Empregado domestico. Justa Causa. Comete justa causa ensejadora de dispensa, 
empregada domestica que agride crianca sob sua guarda. (TRT l a Reg. - RO 0559-
90 - j . em 28.01.1.992 - public. DOE, I I I , de 04.05.1.992 - Rel. Juiz Jose Maria da 
Cunha). 

Pode ocorrer que a iniciativa pelo rompimento do contrato venha a ser do empregado, 

ou seja, ele e quern pede demissao, cabendo-lhe dar o aviso previo ao empregador. Apos o 

vencimento do periodo do aviso previo, o empregado fara jus ao recebimento do saldo de 

salario, do 13° salario e das ferias. 

A dispensa indireta e a forma de resilicao do contrato de trabalho por decisao do 

empregado, em virtude de justa causa praticada pelo empregador, tendo como exemplo de 

causa de dispensa indireta, o nao pagamento do salario pelo empregador. Nesta situacao fara 

jus ao valor correspondente ao aviso previo, saldo de salario, 13° salario e ferias. 

A aposentadoria consiste tambem numa das hipoteses de cessacao do contrato de 

trabalho, defendido por alguns doutrinadores que mesmo que o empregado continue 

trabalhando, ha extincao do vinculo empregaticio, tendo que se realizar o procedimento de 

rescisao de contrato e posteriormente ser formado um novo contrato. A aposentadoria consiste 

num beneficio cujo empregado apos preencher os requisitos necessarios passa a receber 
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remuneracao do orgao previdenciario. Com a extincao do contrato de trabalho, o empregado 

recebera saldo de salario, 13° salario e ferias. 

Em caso de falecimento do empregado, ha o desaparecimento de uma das partes e 

como a relacao empregaticia e personalissima, ha cessacao do contrato de trabalho e os seus 

herdeiros farao jus ao saldo de salario correspondente aos dias trabalhados, ao 13° salario e as 

ferias. E se acontecer falecimento do empregador tambem havera a extincao do contrato, pois 

a Lei 5.859/72 nao previu a sucessao trabalhista, como acontece com os trabalhadores comuns 

abrangidos pela CLT, sendo assim um instituto personalissimo tambem em relacao ao 

empregador. Com isso, se o empregador domestico vier a falecer, deve ser feito a rescisao do 

contrato de trabalho, e caso o empregado domestico continue a trabalhar para a mesma 

familia, efetua-se o registro de um novo contrato de trabalho, agora com outro membro 

remanescente. 

QUADRO 06 
Direitos rescisorios do empregado domestico 

Direitos 

Especies 

de rescisSo 

Saldo de 

salario 

Aviso 

previo 

Ferias 

vencidas + 

1/3 

Ferias 

proporcionais + 

1/3 1 

13° 

salario 

Pedido de demissao com menos 
de 1 ano 

SIM NAO 2 NAO NAO SIM 

Pedido de demissao com mais 
de 1 ano 

SIM NAO 2 SIM NAO SIM 

Dispensa pelo empregador sem 
justa causa com menos de 1 ano 

SIM SIM NAO NAO SIM 

Dispensa pelo empregador sem 
justa causa com mais de 1 ano 

SIM SIM SIM NAO SIM 

Dispensa pelo empregador com 
justa causa com menos de 1 ano 

SIM NAO NAO NAO NAO 

Dispensa pelo empregador com 
justa causa com mais de 1 ano 

SIM NAO SIM NAO NAO 

Rescisao Indireta com menos 
de 1 ano 

SIM SIM NAO NAO SIM 

Rescisao Indireta com mais de 
1 ano 

SIM SIM SIM NAO SIM 

Falecimento do empregado com 
menos de 1 ano 

SIM NAO NAO NAO SIM 

Falecimento do empregado com 
mais de 1 ano 

SIM NAO SIM NAO SIM 

Aposentadoria com menos de 1 
ano 

SIM NAO NAO NAO SIM 

Aposentadoria com mais de 1 
ano 

SIM NAO SIM NAO SIM 

Fonte: A pesquisadora, 2010. 

1 Ponto controvertido. Favor ver analise do assunto na secao 2.6.3 

2 No caso de pedido de demissao, se o empregado nao comunicar ao empregador a sua intencao 
antecipadamente, a este e facultado o direito de descontar o valor correspondente. 
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2.6.10 Beneficios previdenciarios 

O art. 161 da Lei 3.807/60 (Lei Organica da Previdencia Social) assegurava aos 

empregados domesticos a filia9ao a Previdencia Social como segurado facultativo, ou seja, 

nao era filiado obrigatorio. 

Com o advento da Lei 5.859/72 foi estabelecido no seu art. 4°, que o empregado 

domestico deveria contribuir para a Previdencia, na qualidade de segurado obrigatorio. O 

paragrafo unico do art. 7° da Constitui9ao assegurou atraves inciso XXIV a aposentadoria. O 

art. 12, inciso I I , da Lei 8.212/91 determinou que o empregado domestico e segurado 

obrigatorio, fazendo jus nao somente a aposentadoria, mas a outros beneficios 

previdenciarios. 

Vale mencionar o comentario de Barbosa {op. cit., p. 195): "tal como ocorre em 

rela9ao aos direitos trabalhistas, o empregado domestico e excluido de inumeros beneficios 

previdenciarios, normalmente deferidos aos empregados comuns, como no caso do seguro de 

acidente de trabalho". 

O empregado domestico contribui com os percentuais de 8% (oito por cento), 9% 

(nove por cento) ou 11% (onze por cento) sobre a sua remunera9ao mensal. Enquanto que o 

empregador domestico recolhe sobre esse salario-de-contribui9ao o percentual de 12% (doze 

por cento). 

QUADRO 07 
Contribuicao dos empregados para o INSS 

1. Segurados empregados, inclusive domesticos e trabalhadores avulsos 

Tabela de contribuicSo dos segurados empregado, empregado domestico e trabalhador avulso, para 
pagamento de remuneraciio 

apartirde 1° de Janeiro de 2010 
l a Competencia Jan/2010 

Pagamento Fev/2010 
„ . , . . . . . Aliquota para Fins de recolhimento 
Salano-de-contribuic3o (R$) a o ^0/0^ 

ate RS 1.024,97 8,00 
de R$ 1.024,98 a R$ 1.708,27 9,00 
deR$ 1.708,28 ate R$ 3.416,54 11,00 
Fonte: Ministerio da Previdencia Social, 2010. 
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2.6.10.1 Salario-maternidade 

Conforme assevera Martins (2007, p. 263) o "salario-maternidade consiste numa renda 

mensal igual a remuneracao integral da segurada. [...] Nao se trata exatamente de salario, mas 

de beneficio previdenciario, pois nao e pago pelo empregador, mas pelo INSS". 

Durante o periodo de licenca-maternidade, ou seja, 120 (cento e vinte dias), a 

empregada domestica tern o direito de receber os seus salarios como se estivesse trabalhando. 

ocorrendo, portanto, uma suspensao do contrato de trabalho. A domestica recebera o salario-

maternidade diretamente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme o art. 73, 

da Lei 8.213/91. 

Importante ressaltar que nao existe periodo de carencia (numero de contribuicoes 

necessarias) para receber esse beneficio previdenciario pela empregada domestica. 

Salario-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada 
domestica: essas seguradas estao dispensadas da comprovacao do cumprimento da 
carencia para fins de salario-maternidade. Diferentemente das seguradas contribuinte 
individual e facultativa, a legislacao presume que seu ingresso no sistema 
previdenciario tenha animo definitivo e nao o intuito de cobertura apenas para a 
contingencia maternidade, ficando preservado o equilibrio financeiro e atuarial do 
sistema. (SANTOS, 2009, p. 120) 

2.6.10.2 Aposentadoria 

Considera-se aposentadoria o estado de inatividade economica de uma pessoa, quando 

esta passa a receber a remuneracao do orgao da Previdencia Social. Martins (2007) conceitua 

como o direito do empregado de retirar-se da sua atividade, da qual recebera uma 

remuneracao mensal. 

O direito a aposentadoria do empregado domestico esta previsto no art. 7°, inciso 

XXIV da Constituicao e pela Lei 8.213/91, compreendendo a aposentadoria por idade, por 

tempo de contribuicao e por invalidez. 

A aposentadoria por tempo de contribuicao integral e deferida quando o homem possui 

35 (trinta e cinco) anos de contribuicao para a Previdencia e a mulher 30 (trinta) anos, tendo 

como carencia 180 (cento e oitenta) contribuicoes. A aposentadoria por tempo de contribuicao 

proporcional exige a idade minima de 53 (cinquenta e tres) anos e 30 (trinta) anos de 
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contribuicao para os homens. Para a mulher exige 48 (quarenta e oito) anos de idade e 25 

(vinte e cinco) de contribuicao. Barbosa {op. cit.) lembra ainda, que se exige um adicional de 

40% (quarenta por cento) sobre o tempo que faltava em 16/12/1998 para completar os 30 

(trinta) ou 25 (vinte e cinco) anos de contribuicao. Por sua vez, a aposentadoria por idade e 

assegurada ao empregado que completar 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, ou 60 

(sessenta) se mulher, tendo como carencia tambem 180 (cento e oitenta) contribuicoes para os 

inscritos na Previdencia Social depois de 27/07/1991 (para os inscritos ate essa data existe 

uma tabela progressiva fixada pelo INSS). E por ultimo, tambem e assegurado ao domestico a 

aposentadoria por invalidez, concedida quando o empregado e considerado incapaz para 

exercer sua atividade, e a carencia nesta hipotese e de 12 (doze) contribuicoes. 

2.6.10.3 Auxilio-doenca 

O beneficio previdenciario do auxilio-doenca e garantido ao empregado que necessitar 

ficar mais de 15 (quinze) dias impossibilitado de trabalhar. A carencia neste caso e de 12 

(doze) contribuicoes, exceto nas hipoteses em que e dispensada (art. 26, I I , da Lei 8.213/91). 

Se for um empregado comum, os quinze primeiros dias de afastamento fica a cargo da 

empresa, cabendo o INSS o pagamento a partir do 16° dia. Entretanto, isto nao se aplica ao 

domestico, arcando o INSS com esse pagamento desde o primeiro dia de afastamento (art. 60 

da Lei 8.213/91). 

O segurado em gozo de auxilio-doenca, insuscetivel de recuperacao para sua 
atividade laboral. devera submete-se a processo de reabilitacao profissional para o 
exercicio de outra atividade. Nao cessara o beneficio ate que seja dado como 
habilitado para o desempenho de outra atividade que lhe garanta a subsistencia ou, 
quando considerado nao recuperavel, for aposentado por invalidez. (MARTINS, 
2000, p. 123) 

2.6.10.4 Pensao por morte 

E garantindo a pensao por morte aos dependentes do empregado domestico falecido, 

sendo aposentado ou nao. Inexiste periodo de carencia para esse beneficio previdenciario. A 
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regra e que o falecido tenha a qualidade de segurado na data do obito, para que a partir de 

entao se estabeleca a relacao juridica entre os dependentes e o INSS. Cabe mencionar que 

mesmo quando o empregador estiver inadimplente com o recolhimento das contribuicoes 

previdenciarias, ainda sim, considerar-se-a valida a qualidade de segurado, pois nao se pode 

punir o segurado, por causa da negligencia de seu empregador. 

Previdenciario. Pensao por morte. Empregada domestica. Nao recolhimento das 
contributes. Responsabilidade do empregador. Qualidade de segurada. 
Comprovacao. Dependencia economica presumida. Consectario Legais. 1. A 
existencia de prova material e suficiente para comprovar a condicao de segurada da 
de cujus. (TRF 4 a Reg. - AC 891 SC 2003.72.01.000891-0 - j . em 14.11.2007 -
public. D.E., de 07.12.2007 - Rel. Juiz Luis Alberto D'Azevedo Aurvalle) 

A pensao por morte consistira numa renda mensal de 100% (cem por cento) do valor 

da aposentadoria que recebia ou a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na 

data do falecimento. Salienta-se que essa renda mensal, havendo mais de um dependente sera 

rateada entre todos em partes iguais (art. 77 da Lei 8.213/91). 

2.6.10.5 Auxilio-reclusao 

O auxilio-reclusao assim como a pensao por morte e um beneficio para os dependentes 

do segurado, que neste caso fora recolhido a prisao, nao recebendo nem remuneracao do 

empregador, nem gozo de auxilio-doenca ou aposentadoria. O auxilio-reclusao sera devido 

apenas enquanto o segurado estiver recluso cumprindo pena. 

A Portaria Interministerial (Ministerio da Previdencia Social e Ministerio da Fazenda) 

MPS/MF n. 350/2009 determina que alem dos requisitos mencionados, ainda existe o da 

baixa renda, isto e, o valor da renda bruta do trabalhador nao pode ser superior a R$ 798,30 

(setecentos e noventa e oito reais e trinta centavos). Nesse aspecto e importante destacar a 

posicao de Santos: 

A nosso ver, todos os dependentes deveriam ter a protecao previdenciaria por meio 
de auxilio-reclusao, qualquer que seja renda do segurado ou beneficiario. Isto 
porque, o beneficio substitui os ganhos habituais que o segurado auferia e destinava 
ao sustento de seus dependentes. (SANTOS, 2009, p. 207) 
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2.7 DIREITOS FACULTADOS AOS EMPREGADOS DOMESTICOS 

2.7.1 Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS 

O Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS - foi implantado no ordenamento 

juridico brasileiro atraves da Lei 5.107/1966, como opcao para o antigo regime da 

estabilidade decenal estabelecida nos arts. 492 e ss da CLT. Atualmente o FGTS e regido pela 

Lei 8.036/90. 

Compara-se o FGTS a uma poupanca; quern realiza os depositos sao os empregadores, 

e o empregado pode utilizar-se dos respectivos valores em determinadas circunstancias 

estabelecidas em lei. 

O FGTS e um deposito bancario destinado a formar uma poupanca para o 
trabalhador, que podera ser sacada nas hipoteses previstas em lei, principalmente 
quando e dispensando sem justa causa. Outrossim, servem os depositos como forma 
de financiamento para aquisicao de moradia pelo Sistema Financeiro de Habitacao. 
(MARTINS, 2007, p. 442) 

Anteriormente a instituicao do FGTS, os empregados comuns adquiriam o direito a 

estabilidade quando completavam dez anos de servicos prestados ao mesmo empregador, 

somente podendo ser demitidos por justa causa. 

Com a promulgacao da Constituicao de 1988, o FGTS tornou-se obrigatorio, cessando 

a estabilidade decenal, salvo os que a epoca da promulgacao ja tinham o direito adquirido. 

Somente com a edicao da Lei 10.208/2001 que incluiu o art. 3°-A a Lei 5.859/72, o 

direito ao beneficio do FGTS foi facultado ao empregado domestico. Entretanto, cabe ao 

empregador decidir se vai realizar ou nao o deposito. Dispoe o art. 3°-A: 

Art. 3°- A. E facultada a inclusao do empregado domestico no Fundo de Garantia do 
Tempo de Servico - FGTS, de que trata a Lei n°. 8.036, de 11 de maio de 1990, 
mediante requerimento do empregador, na forma do regulamento. 

Ressalta-se que uma vez feita a opcao do FGTS, passara a ser obrigatoria durante toda 

a vigencia do contrato. O empregador efetuara os depositos do FGTS mensalmente, no valor 

correspondente a 8% (oito por cento) do salario do empregado ate o dia 7 (sete) do mes 

subsequente. 
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De acordo com o Hattori do Sindicato Mercosul, em 2003 existiam 5 (cinco) milhoes 

de domesticos no Brasil (de acordo com um balanco do IBGE), mas apenas 3% (tres por 

cento) deles possuiam conta de FGTS e isso ja significava um aumento de 5,1% (cinco vg um 

por cento) em referenda ao ano anterior. 

O empregado incluido no FGTS podera fazer o levantamento dos valores depositados 

nas hipoteses previstas no art. 20 da Lei 8.036/90. Barbosa sintetiza quais sao essas hipoteses: 

A movimentacao do FGTS pelo empregado domestico ou por seus dependentes ou 
herdeiros no caso de falecimento e" permitida nos casos que a lei menciona, dentre os 
quais nos de dispensa sem justa causa; aposentadoria; falecimento; pagamento de 
parte das prestacoes decorrentes de financiamento habitacional concedido no ambito 
do Sistema Financeiro da Habitacao (SFH); liquidacao ou amortizacao 
extraordinaria do saldo devedor de financiamento imobiliario, observadas as 
condicSes estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de que o 
financiamento seja concedido no ambito do SFH e haja intersticio minimo de 2 
(dois) anos para cada movimentacao; pagamento total ou parcial do preco da 
aquisicao de moradia prdpria; quando o trabalhador permanecer tres anos 
ininterruptos, a partir de 01.06.1990, fora do regime do FGTS; extincao normal do 
contrato a termo, isso para quern admite esse tipo de contratacao de domesticos; 
quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia 
maligna; aplicacao em quotas de Fundo Miituos de Privatizacao, regidos pela Lei 
6.385, de 07.12.1976, permitida a utilizacao maxima de 50% (cinquenta por cento) 
do saldo existente e disponivel em sua conta vinculada do Fundo de Garantia do 
Tempo de Servico, na data em que exercer a opcao; necessidade pessoal, cuja 
urgencia e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em 
regulamento. (BARBOSA, op. cit., p. 164) 

Quando o trabalhador e demitido sem justa causa, o empregador e obrigado a fazer o 

deposito a titulo de multa rescisoria na conta do trabalhador. Essa multa corresponde a 50% 

(cinquenta por cento) do valor do somatorio dos depositos efetuados na conta do trabalhador, 

devidamente corrigidos, dos quais 40% (quarenta por cento) sao creditados na conta vinculada 

do trabalhador e 10% (dez por cento) refere-se a contribuicao social a ser recolhida na rede 

bancaria e transferida a Caixa Economica Federal. 

O FGTS para o domestico e uma opcao do empregador; nao e obrigatorio. Se o 

empregador deu o beneficio, ao demitir o empregado sem justa causa, arcara com a multa de 

40% (quarenta por cento) sobre o valor ja depositado, e nao e descontado nenhum percentual 

do empregado. Entretanto, o empregador domestico esta isento da contribuicao social de 10% 

(dez por cento). 

Existem posicoes divergentes dentre os doutrinadores sobre o FGTS tornar-se 

obrigatorio ou nao para os empregados domesticos. Dentre os que sao contra destaca-se o 

pensamento de Taiule citado por Duraes e dentre os que sao a favor ressalta-se Almeida: 
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A classe media brasileira so consegue manter empregados dentro de suas casas 
porque os salarios sao aviltados. O FGTS, talvez, nao seja a melhor saida. Essa 
medida vai envolver uma burocratizacao muito grande. Ja existe tanta burocracia no 
Brasil e isso so vai contribuir para que ela aumente. O patrao da domestica ja e 
assolado por inumeros compromissos, e o FGTS da empregada significara mais 
papeis com os quais ele tera que se precoupar. (DURAES, 2006) 

As peculiaridades do empregado domestico nao podem ser negadas e sua 
marginalizacao tambem nao. A divida social e imensa e e necessario uma atitude 
condizente com o animo constitucional de sociedade fraterna e justa. 
Diante deste lamentavel contexto, o legislador foi timido, quase covarde por 
omissSo. Os principios da dignidade da pessoa humana e da condicao mais favoravel 
parecem estar cada vez mais distantes do empregado domestico, assim como o 
FGTS, linica forma do pobre adquirir urn lugar para morar no Brasil. Trata-se de 
uma questao politica e nao economica, a esta classe o onus social deveria ser 
assumido incondicionalmente pelo aparato governamental, que pode sim arcar com 
esta despesa, afinal sao muitas malas, mensaloes e valeriodutos. Enquanto nao surgir 
um verdadeiro estadista, apto a promover as mudancas necessarias, os empregados 
domesticos ficarao a rogar a Santa Zita, sua padroeira, por melhores dias. 
(ALMEIDA, 2006) 

Averigua-se, portanto, que uns dos temas mais instigantes e polemicos com relacao ao 

empregado domestico, refere-se a extensao ou nao do FGTS a essa categoria de empregados. 

2.7.2 Seguro-desemprego 

O seguro-desemprego consiste num beneficio que possibilita ao empregado que foi 

dispensado imotivadamente, atender suas necessidades de subsistencia por um determinado 

lapso de tempo. Conforme Barbosa {op. cit.) trata de uma compensacao pelo fato do 

empregado ter perdido o trabalho, sem ter concorrido para isso. O seguro-desemprego faz 

parte do conjunto de beneficios que integram o sistema de seguridade social, que foi elevado a 

categoria de direito constitucionalmente garantido ao empregado pelo art. 7°, I I , CF. 

O beneficio do seguro-desemprego assim como o FGTS so foi estendido aos 

empregados domesticos atraves da Medida Provisoria 1986/2000 convertida na Lei 

10.208/01. Os empregados domesticos so farao jus ao seguro-desemprego se o seu 

empregador lhe incluir no regime do FGTS. O valor do seguro-desemprego para o domestico 

e de um salario minimo invariavelmente, que sera concedido por no maximo tres meses, a 

cada periodo de dezesseis meses. 
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Os requisites para percepcao do seguro-desemprego pelo empregado domestico sao: 

ter trabalhado exclusivamente como empregado domestico pelo menos 15 (quinze) meses nos 

ultimos 24 (vinte) meses anteriores a sua dispensa; estar devidamente inscrito no INSS como 

contribuinte individual e estar em dia com suas contribuicoes; nao estar recebendo nenhum 

beneficio da Previdencia Social; nao possuir renda propria para seu sustento e de sua familia; 

ter sido incluido no regime do FGTS e ter sido dispensado sem justa causa. O prazo para 

requerer o seguro-desemprego sera do 7° (setimo) ao 90° (nonagesimo) dia apos a dispensa. 

Convem mencionar que para os empregados comuns tanto o valor como a quantidade 

de parcelas do seguro-desemprego sao diferentes. Enquanto que para o empregado domestico 

o valor do beneficio e o salario minimo invariavelmente, para os empregados comuns existe 

uma tabela de calculo, onde o valor do beneficio varia de acordo com a remuneracao do 

empregado. 

QUADRO 08 
Valor do seguro desemprego para empregados comuns 

T A B E L A PARA C A L C U L O DO B E N E F I C I O 
S E G U R O - D E S E M P R E G O 

JANEIRO/2010 
Calcula-se o valor do Salario Medio dos ultimos tres meses trabalhados e aplica-se na tabela abaixo: 
Faixas de Salario Medio Valor da Parcela 
Ate R$ R$ 841,88 Multiplica-se salario medio por 0.8 (80%) 
De R$ 841,89 ate O que exceder a 841,88 multiplica-se por 0.5 (50%) 
R$ 1.403,28 e soma-se a 673,51. 
Acimade R$ 1.403,28 O valor da parcela sera de R$ 954,21 invariavelmente. 
Fonte: Ministerio do Trabalho, 2010. 

No que concerne a quantidade de parcelas, para o empregado domestico e uniforme 

em tres. para os empregados comuns pode variar de tres a cinco de acordo com o tempo de 

trabalho nos ultimos 36 (trinta e seis) meses. O empregado comum vai receber tres parcelas, 

se o trabalhador comprovar vinculo empregaticio de no minimo 06 (seis) meses e no maximo 

11 (onze) meses, nos ultimos trinta e seis meses; quatro parcelas, se o trabalhador comprovar 

vinculo empregaticio de no minimo 12 (doze) meses e no maximo 23 (vinte e tres) meses, nos 

ultimos trinta e seis meses; cinco parcelas, se o trabalhador comprovar vinculo empregaticio 

de no minimo 24 (vinte e quatro) meses, nos ultimos trinta e seis meses. 

Outra diferenciacao e que o empregado comum precisa comprovar apenas 06 (seis) 

meses de vinculo empregaticio para perceber o seguro-desemprego, o empregado domestico 

como j a fora exposto precisa comprovar 15 (quinze) meses. 
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2. 8 DIREITOS NAO GARANTIDOS AOS EMPREGADOS DOMESTICOS 

Apos a relacao dos direitos assegurados com suas nuances aos empregados 

domesticos, faz mister descrever alguns direitos trabalhistas nao conferidos a esse tipo 

especial de empregado, mas que sao, frequentemente motivos de acao trabalhista, e como o 

direito nao e uma ciencia exata, traz inumeras decisoes divergentes, que contribuem para 

confundir as partes, acerca dos direitos e deveres, dificultando inclusive a celebracao de 

acordos na Justica do Trabalho. 

2.8.1 Limitacao da Jornada de trabalho 

A Constituicao Federal nao confere ao empregado domestico a Jornada de oito horas 

diarias e quarenta e quatro semanais. 

O paragrafo unico do artigo 7°, da CF, ao garantir ao trabalhador domestico alguns 

direitos previstos para o trabalhador comum, nao incluiu, em seu rol o inciso XII I : 

Art. 7° 
(...) 
XI I I - duracao do trabalho normal nao superior a oito horas diarias e quarenta e 
quatro semanais, facultada a compensacao de horarios e a reducao da Jornada, 
mediante acordo ou convencao coletiva de trabalho. 

Desta forma, o horario de trabalho do empregado domestico deve ser definido por 

acordo entre empregado e empregador, e caso nada seja mencionado, nao havera limites na 

Jornada diaria do empregado domestico. 

O que a Constituicao Federal garante e o repouso semanal remunerado 

Para a doutrina e a jurisprudencia majoritarias. nao se pode falar em "horario de 
trabalho" para o domestico, porque o legislador constitucional nao estendeu a esse 
trabalhador especial limite de 8 horas diarias e 44 horas semanais, direito garantido a 
todos os outros trabalhadores empregados, conforme artigo 7°, inciso XII I , da 
Constituicao Federal, mas, que nao constou do paragrafo unico do mesmo artigo 7° 
(dispositivo que garantiu ao domestico diversos direitos trabalhistas tipicos). A Lei 
5.859/72 e o Decreto 71.885/73, legislacao especifica do trabalhador domestico, 
tambem silenciaram a respeito (GONCALVES, 2009). 



58 

Agora, torna-se importante ressaltar um detalhe com relacao ao salario proporcional a 

Jornada de trabalho: se um empregado domestico presta seus servicos numa Jornada inferior, 

questiona-se se ele pode receber remuneracao menor que o minimo. Apesar de divergencias, a 

corrente majoritaria e pela impossibilidade de salario proporcional, exatamente pelo fato de 

nao ser estabelecida a Jornada de trabalho desta categoria de empregados. 

EMPREGADA DOMESTICA. JORNADA CONTRATUAL INFERIOR A 
JORNADA NORMAL (INCISOS XII I E XIV DO ART. 7o DA CF/88). SALARIO 
PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. Aos domesticos a CF/88 assegurou em 
seu art. 7o, os direitos previstos nos incisos IV, V I , VI I I , XV, X V I I , XVII I , XIX, 
XXI e XXIV, bem como a sua integracao a previdencia social (paragrafo unico do 
mesmo artigo), estando expressamente excluidos os limites da Jornada normal de 
trabalho contidos nos incisos XIII e XIV daquele dispositivo constitucional. Por 
outro lado, conforme previsao contida na Lei 5.859/72, a continuidade e requisito 
indispensavel a configuracao do vinculo de emprego domestico. Destarte, se a 
autora foi contratada para laborar cinco dias por semana, cinco horas por dia, ainda 
que em Jornada inferior aquela estabelecida no inciso XII I do art. 7° da na Carta 
Magna, o salario minimo nao podia ser pago a autora de forma proporcional pois, a 
despeito da ausencia de fixacao legal de Jornada para o empregado domestico, o 
principio da continuidade foi observado corretamente. Por conseguinte, faz jus as 
diferencas salariais postuladas. Recurso do reclamado nao provido" (TRT 15a 

Regiao. Processo n° 00427-2004-104-15-00-1 RO. Origem: Vara do Trabalho de 
Tanabi/SP. DJ de 19/08/2005). 

2.8.1.1 Horas extras 

A duracao do trabalho do empregado comum e, em regra, limitada em 8 (oito) horas 

por dia e 44 (quarenta e quatro) horas semanais. Assim, as horas que extrapolarem essa carga 

de trabalho devem ser remuneradas como horas extras, mediante o pagamento de no minimo 

50% (cinquenta por cento) a mais da hora normal, conforme dispoe a Constituicao Federal de 

1988 no art. 7°, X V I . 

Como o referido inciso nao foi mencionado dentre os que sao destinados aos 

empregados domesticos, em regra, esse empregado especial nao vai ter direito as horas extras, 

porque conforme anteriormente explicado sequer tern direito a Jornada de trabalho definida. 

Muito embora, se no contrato de trabalho for combinado que existira uma Jornada 

determinada e, comprovadamente, exceder nesta Jornada pactuada, havera direito do 

empregado de receber as horas trabalhadas alem do limite contratado. 

Em se tratando de o empregado e o empregador expressamente nada concordarem a 

respeito da limitacao de Jornada de trabalho, o empregado domestico pode, por exemplo, ter 
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12 (doze) horas de trabalho por dia e nao ter direito a hora extra. Desse modo, se nao ha a 

imposicao legal, inexiste razao para se pactuar horario de trabalho, remetendo aos tempos 

antigos, ate mesmo da escravidao, em que os empregados eram submetidos a severas jornadas 

trabalhistas. 

A jurisprudencia brasileira vem a corroborar com o mesmo entendimento, ou seja, nao 

e devido ao empregado domestico o pagamento por horas extras. 

EMPREGADO DOMESTICO. HORAS EXTRAS E FGTS. 
1. O art. 7° da Constituicao Federal, em seu paragrafo unico, nao oferece aos 
trabalhadores domesticos o resguardo dos incisos I I I . XIII e X V I , assim n3o lhes 
assegurando, com efetividade, o direito ao FGTS, a Jornada limitada e as horas 
extras. Tais titulos tambem nao encontram previsao na legislacao ordinaria (Lei n° 
5.859/72). 
2. A despeito das condicoes atipicas em que se da o seu oficio, com a natural 
dificuldade de controle e de atendimento aos direitos normalmente assegurados aos 
trabalhadores urbanos, nao ha duvidas de que a legislacao 6 timida em relacao aos 
empregados domesticos, renegando-lhes determinadas garantias necessarias a 
preservacao de sua dignidade profissional (CF, art. 1°, III) . 
3. Esta certeza, no entanto, nao autoriza, no piano judicial, a superacao das fronteiras 
estabelecidas pelas normas vigentes, de forma a se compelir o empregador ao 
adimplemento de obrigac3o que o ordenamento juridico n3o lhe impoe. E impossivel 
o deferimento de FGTS e horas extras ao empregado domestico. Agravo de 
instrumento conhecido e desprovido. (AIRR - 497/2003-075-15-40.2, Relator 
Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. Data de Julgamento: 
02/04/2008, 3 a Turma, Data de Publicacao: 25/04/2008) 

EMPREGADA DOMESTICA - CONTATO COM ANIMAIS DOMESTICOS -
NAO CARACTERIZACAO DE ATIVIDADE RURICOLA - APLICACAO DA 
LEI N° 5.859/72 - HORAS EXTRAS - INDEVIDAS - Era onus da reclamante 
provar que a propriedade rural, na qual trabalhava, tinha fins lucrativos, para que 
ficasse caracterizado o trabalho ruricola. Tendo restado provado que a empregada 
n3o tinha contato com a agricultura, a pecuaria, a avicultura, ou outras atividades 
afins, mas que atuava no trato de animais domesticos (c3o, gato, papagaio sao 
animais domesticos), irrelevante tenha havido o recolhimento do FGTS e a entrega 
das guias CD para fins de seguro-desemprego, eis que ambos beneficios tern carater 
opcional para essa categoria, e optou o empregador por paga-lo (FGTS) e entrega-las 
(guias CD) a mesma. Configurando, assim, sua atividade como domestica, nos 
termos da Lei n° 5.859/72, nao faz jus as horas extras e reflexos e demais verbas n3o 
exigidas por sua Lei propria. Sentenca que se reforma. (TRT 15a R. - RO 36992/00 
- 5a T. - Rel a Juiza Olga Aida Joaquim Gomieri - DOESP 18.02.2002) 

Martins tambem se posiciona contra o pagamento de horas extras ao empregado 

domestico: 
Discordamos no que diz respeito ao pagamento de diferenca de horas caso o 
domestico trabalhe mais de 44 horas semanais ou 220 horas mensais, pois o 
empregado domestico nao foi aquinhoado com a Jornada de trabalho prevista na 
Constituicao nem, a primeira vista, ganha por hora, razao pela qual se prestar horas 
extras nada recebera por falta de previsao legal. (MARTINS, 2000, p. 92) 
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2.8.1.2 Adicional noturno 

Para os empregados comuns considera-se trabalho noturno, a prestacao de servico 

entre as 22h e 5h para as atividades urbanas e entre 21 h e 5h, para o trabalhador rural que 

presta servico na lavoura. No caso do empregado rural que trabalhe na area da pecuaria, 

considera-se noturno o trabalho realizado entre as 20h e 4h. 

Isso implica dizer que, caso haja prestacao do trabalho nesses periodos considerados 

noturnos, o empregado urbano tera direito a um adicional de 20% (vinte por cento) do valor 

da hora diurna e o empregado rural o adicional de 25% (vinte e cinco por cento). 

O referido adicional esta disposto no art. 73 da CLT e pelo art. 7°, paragrafo unico da 

Lei 5.889/73 (lei que regula o trabalho rural), porem nada foi mencionado na Lei 5.859/72 

que trata do empregado domestico. E mais, a Constituicao Federal, tambem dispos no art. 7°, 

IX, que a remuneracao do trabalho noturno seja superior a do diurno. Mas ressalta-se, que o 

citado inciso nao esta dentre os previstos no paragrafo unico do mesmo artigo, que relaciona 

os direitos dos empregados domesticos. 

Empregado domestico. O paragrafo unico do art. 7° da Constituicao de 1988 nao 
estendeu a essa categoria o direito ao adicional noturno. (Ac. un. Do TRT - 8a 

Regiao, RO 2.109/89, Rel. Juiza Semiramis Ferreira, j . 6-3-90). 

2.8.2 Abono anual do PIS 

O abono salarial do Programa Integracao Social - PIS consiste num beneficio no valor 

de um salario anual assegurado aos empregados que recebem ate dois salarios minimos de 

remuneracao de empregadores que contribuem para o Programa de Integracao Social - PIS ou 

para o Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP de acordo com o 

art. 239, § 3° da CF. 

Como o empregador domestico nao contribui nem para o PIS nem para o PASEP, o 

empregado domestico nao tera direito a percepcao do beneficio anual, ainda que tenha sido 

cadastrado no PIS e seja optante pelo FGTS. 
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QUADRO 09 
Abono Anual do PIS 

Quern tern direito ao Abono Salarial do PIS? 

Trabalhadores que atendem simultaneamente as condicoes listadas abaixo: 

- Estar cadastrado ha pelo menos 5 anos no PIS/PASEP; 
- Ter recebido, de empregadores contribuintes do PIS/PASEP, remuneracao mensal de ate 2 salarios minimos 
medios durante o ano base que for considerado para a atribuicao do beneficio; 
- Ter exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou nao, no ano base 
considerado para apuracao e 
- Ter seus dados informados corretamente na Relacao Anual de Informac5es Sociais - RAIS do ano base 
considerado. 
Quais sao as categorias de trabalhadores que nao tern direito ao beneficio? 

- Trabalhadores urbanos vinculados a empregador Pessoa Fisica; 
- Trabalhadores rurais vinculados a empregador Pessoa Fisica; 
- Diretores sem vinculo empregaticio, mesmo que a empresa tenha optado pelo recolhimento do FGTS; 
- Empregados domesticos; 
- Menores aprendizes. 
Qual e o valor do beneficio? 

O Abono Salarial do PIS equivale ao valor de um salario minimo, vigente na data de pagamento. 
Fonte: Caixa Economica Federal, 2010 

2.8.3 Homologacao da rescisao do contrato de trabalho 

A assistencia ao trabalhador na rescisao do contrato foi criada pela Lei 4.066/62, que 

com as modificacoes da Lei 5.562/68 transferiu as disposicoes para o art. 477 da CLT que 

dispoe: 

Art. 477 
(...) 
§1° O pedido de demissao ou recibo de quitacao, do contrato de trabalho, firmado 
por empregado com mais de 1 (um) ano de servico, so sera valido quando feito com 
a assistencia do respectivo empregado ou pela autoridade do Ministerio do Trabalho 
e Previdencia Social. 

Nao e necessario homologar a rescisao do contrato de trabalho do empregado 

domestico, seja na Delegacia Regional do Trabalho - DRT, seja no sindicato da categoria, 

pois o §1° do art. 477 da CLT nao lhe e aplicado. Pouco interessa se o empregado domestico 

tenha mais ou menos de um ano de trabalho. Sobre esse assunto Martins (2000) frisa que para 

o menor de 18 anos tambem esta dispensada a homologacao, bastando a assinatura do pai, 

mae ou responsavel no termo da rescisao de contrato de trabalho. 
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Empregado domestico - Homologacao do termo de rescisao do contrato de trabalho. 
Quanto aos trabalhadores domesticos, n3o havendo previsao na legislacao especifica 
ou no paragrafo unico do artigo 7° da Constituic3o Federal, inexiste obrigatoriedade 
de homologacao perante o Sindicato do termo de sua rescisao contratual, mesmo 
quando da conta o citado trabalhador contar com mais de um ano de servico. Revista 
provida. (TST - 2 aT. - RR 582904 - DJ de 16.06.2000 - Rel. Juiz Marcio Ribeiro 
do Valle). 

Recurso de revista. Empregado domestico - Homologacao do termo de rescisao de 
contrato de trabalho - Sindicato - Multa do art. 477 da CLT. Ante a ausencia de 
previsao legal nao se exige homologacao de rescisao contratual de domesticos 
perante o sindicato da categoria, ainda que conte com mais de um ano de trabalho, 
consoante preve o §1° do artigo 477 da CLT, restando valido o documento subscrito 
pelas partes que revela ter havido rescisao contratual decorrente de pedido de 
demissao. Recurso de revista conhecido e improvido. (TST - 2 aT. - RR 19612 - DJ 
de 07.06.2006 - Rel. Juiz Renato de Lacerda Paiva) 

A assistencia ao trabalhador na sua rescisao contratual surgiu para coibir praticas 

abusivas feitas pelo empregador, que por muitas vezes se utilizando da ma-fe e do 

desconhecimento do empregado, pagava-lhe bem menos e no prazo que lhe achava 

conveniente. 

De outro modo, o empregado domestico quando e dispensado ou pede demissao, 
tendo ou n3o mais de um ano de casa, n3o precisa de assistencia de rescisao, porque 
a CLT a ele mo se observa, sendo que n3o ha prazo para pagamento das verbas 
rescisorias. O empregador domestico nao fica nem sujeito as muitas estabelecidas na 
CLT e impostas pela DRT, inclusive por falta de anotacao da CTPS. (MARTINS, 
2007, p. 671) 

2.8.4 Multa por atraso no pagamento das verbas rescisorias 

O que e considerado um equivoco na hora de pleitear um direito trabalhista pelo 

empregado domestico e a multa do § 8° do art. 477, da CLT, pois mais uma vez recorda-se 

que ela nao se aplica aos domesticos (art. 7°, a, CLT). 

A CLT determina os prazos para o pagamento das verbas rescisorias: 

Art. 477. 
(...) 
§ 6° O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisao ou recibo de 
quitac3o, devera ser efetuado nos seguintes prazos: 
a) ate o primeiro dia util imediato ao teYmino do contrato; ou 
b) ate o decimo dia, contado da data da notificac3o da demiss3o, quando da 
ausencia do aviso previo, indenizacSo do mesmo ou dispensa de seu cumprimento. 
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E o §8° do art. 477 estabelece uma multa em caso de descumprimento. Essa multa 

consiste numa penalidade ao empregador que atrasa no pagamento das verbas rescisorias e 

como toda penalidade, sua interpretacao deve ser restritiva, nao podendo utilizar-se da 

analogia para motivar o seu pagamento em favor do empregado domestico. 

Multa do art. 477 da CLT - E indevida a empregada domestica - Recurso 
parcialmente provide (ac. da 3 aT. do TRT-6 3 Regiao, RO 2.140/94, Rel. design. Juiz 
Carlos Eduardo Machado, j . 5-9-94) 

Multa do artigo 477, paragrafo 8° da CLT. Empregada domestica. A aplicacao da 
multa de que cogita o artigo 477, paragrafo 8°, da CLT nao se aplica a categoria dos 
domesticos, os quais tern direitos expressamente elencados no paragrafo unico do 
artigo 7° da Constituicao Federal e na Lei n° 5.859/72. Precedentes do Tribunal 
Superior do Trabalho. Recurso de revista conhecido e provide (TST - 5aT. - RR 
110 - DJ de 07.11.2008 - Rel. Juiz Emmanoel Pereira) 

Empregado domestico - Multa no atraso de pagamento das verbas rescisorias -
Inexiste base legal para o deferimento da multa pelo atraso no pagamento das verbas 
rescisorias aos domesticos, pois esta classe nao esta amparada pela CLT, aplicando-
lhes, apenas, os direitos assegurados no art. 7°, paragrafo unico, da CF. (ac. un. da 4" 
T. do TRT-3 a Regiao, RO 18.903/92, Rel. Juiz Israel Kuperman, j . 6-10-93). 

Entretanto, como no campo trabalhista averigua-se costumariamente entendimentos 

diferentes, principalmente com relacao ao empregado domestico, faz-se necessario apresentar 

decisao judicial em sentido contrario: 

Agravo de instrumento. Domestico. Ferias proporcionais. Muitas dos artigos 467 e 
477 da CLT. O deferimento, para o empregado domestico, das ferias proporcionais e 
das muitas dos artigos 467 e 477 da CLT nao configura violacao direta ao artigo 7°, 
paragrafo unico da Constituicao da Repiiblica. Agravo de instrumento a que se nega 
provimento. (TST - 5a T - AIRR 38640 - DJ 08/03/2006 - Rel. Juiz Carlos Alberto 
Reis de Paula) 

De acordo com Martins (2000) o pagamento das verbas rescisorias ao empregado 

domestico deve ser feito o mais rapido possivel, porem nao existe prazo para esse fim 

tampouco multa administrativa caso o empregador nao efetue o pagamento dessas verbas. 
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2.8.5 Seguranca e medicina do trabalho 

Antes se dava o nome de higiene e seguranca do trabalho e com a Lei 6.514/77 passou 

a denominar seguranca e medicina do trabalho, pois se entendia que a palavra higiene dava 

enfase apenas a conservacao da saude do trabalhador, e medicina enfocava nao so a saude, 

mas tambem a prevencao e ate a cura de doencas. 

A seguranca e medicina do trabalho sao o segmento do Direito do Trabalho 
incumbido de oferecer condicoes de protecao a saude do trabalhador no local de 
trabalho, e de sua recuperacao quando nao estiver em condicoes e prestar servicos ao 
empregador (MARTINS, 2007, p. 632) 

O art. 7°, inciso XXII , da Constituicao Federal estabelece que os trabalhadores tern 

direito a reducao dos riscos inerentes ao trabalho atraves de normas de saude, higiene e 

seguranca. 

Entretanto, no paragrafo unico do mesmo artigo dentre a numeracao dos incisos que 

foram destinados ao empregado domestico, este da seguranca e medicina do trabalho nao foi 

mencionado, o que quer dizer, que o empregado domestico nao esta protegido por normas de 

seguranca, higiene e saude e nem lhe e aplicado a Portaria n° 3124/78, que relaciona uma serie 

de normas referentes a condicoes de seguranca no trabalho. 

2.8.6 Adicional de insalubridade e periculosidade 

O que venha a causar doenca, tudo o que pode prejudicar a saude e considerado 

insalubre. Nesses termos, todo aquele que ao trabalhar estiver submetido a condicoes que 

possa causar danos a sua saude, deve receber o adicional de insalubridade, como e o caso dos 

empregados que trabalham com radiografia, com ruidos acima do tolerado pela audicao 

humana, dentre outros. 

O adicional de insalubridade esta disposto no art. 192 da CLT, onde estabelece um 

adicional de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento), para os 

empregados que prestam servico em atividades insalubres. Essa variacao vai depender do grau 
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do risco em que o empregado esta sujeito: grau minimo (10%), grau medio (20%) e grau 

maximo (40%) sobre o salario minimo da regiao. 

A Constituicao no art. 7°, inciso XXIII , tambem menciona como direito do 

trabalhador: "adicional de remuneracao para as atividades penosas3, insalubres ou perigosas, 

na forma da lei". 

Ja o adicional de periculosidade faz referenda a atividades em que o empregado esteja 

constantemente em contato com produtos inflamaveis ou explosivos, que trazem um alto risco 

para o empregado. Exemplo classico e o frentista, que trabalha permanentemente com 

combustivel, produto altamente inflamavel. 

A CLT no art. 193, § 1° determina que o adicional de periculosidade seja de 30% 

(trinta por cento) sobre o salario do empregado, sem os acrescimos de gratificacoes, premios 

ou participacoes nos lucros da empresa. Conforme acima citado, a Constituicao tambem 

determinou o pagamento do adicional de periculosidade. No entanto, o empregado domestico 

nao faz jus aos referidos adicionais, por nao lhe ser aplicada a CLT e nem o inciso XXIII do 

art. 7° da CF esta dentre os destinados a sua categoria. Em sintese, mesmo que o empregado 

domestico trabalhe em local insalubre ou perigoso nada lhe sera devido a titulo de adicional. 

Domestica. Adicional de insalubridade. Direito trabalhista nao extensivo a esta 
categoria de trabalhadores. O art. 7°, unico da CF/88 e restritivo e nao contempla o 
adicional postulado. (ac. un. da 4 a T. do TRT-3 3 Regiao, RO 171.003/98, Rel. Juiza 
Belatrix Costa Prado, j . 3-9-1998). 

2.8.7 Salario-familia 

O salario-familia consiste num beneficio previdenciario devido ao empregado 

(segurado) ter dependentes e possuir baixa renda. Ressalte-se que esses dependentes devem 

ter ate 14 (catorze) anos ou qualquer idade se for acometido de uma alguma deficiencia. Para 

receber o beneficio os pais ou os seus responsaveis legais devem apresentar a empresa copia 

das certidoes de nascimento e os filhos ate 07 (sete) anos devem estar em dia com a vacinacao 

obrigatoria. Para tal comprovacao, eles devem apresentar copia do cartao de vacinacao e a 

3 Ate o momento nao existe lei que trate do adicional para a prestacao de servicos penosos. 
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partir de 07 (sete) anos devem estar devidamente matriculados e frequentando a escola, para, 

neste caso, comprovar vinculo escolar mediante declaracao escolar. 

QUADRO 10 
Valor das quotas do Salario-familia 

SALARIO-FAMILIA 
A PARTIR DA COMPETENCIA JANEIRO DE 2010 

Remuneracao Cota de Salario-Familia 
(R$) (R$) 

Remuneracao ate 531,12 27,24 

Remuneracao de 531,13 a 798,30 19,19 

Remuneracao acima de 798,30 0.00 
Fonte: Ministerio da Previdencia Social, 2010 

Acontece que o art. 65 da Lei 8.213/91 estipula que o salario-familia sera devido, 

mensalmente ao segurado empregado, exceto o domestico: 

A legislacao infraconstitucional, contudo, determina que o beneficio seja pago ao 
segurado empregado, exceto ao domestico, e ao segurado trabalhador avulso, na 
proporcao do respectivo numero de filhos ou equiparados (art. 16, § 2°, do PBPS) de 
at^ 14 anos de idade ou invalidos de qualquer idade. (SANTOS, 2009, p. 183, grifo 
nosso). 

Muito embora a lei infraconstitucional entenda que o empregado domestico nao faca 

jus ao salario-familia, ha quern se posicione ao contrario, baseado na consideracao de que o 

empregado domestico e segurado obrigatorio e, portanto, a ele deve ser estendidos todos os 

beneficios assegurados aos demais trabalhadores. 

Com efeito, vale realgar que, de acordo com o art. 4°, da Lei 5.889/73, "aos 
empregados domesticos sao assegurados os beneficios e servicos da Lei Orgdnica 
da Previdencia Social, na qual idade de segurados obrigatorios". Logo, 6 evidente 
que esse trabalhador faz jus ao salario-familia. Alias, encontram-se no ordenamento 
juridico patrio as bases legais que fundamentam essa garantia. Dentre elas, convem 
explicitar o art. 201, IV da Constituicao da Republica promulgada em 1988, o qual 
delimita que a previdencia social sera organizada sob a forma de regime geral, de 
carater contributivo e de filiacao obrigatoria, e atendera o salario-familia. Essa 
diretriz fundamental e superior assegura o salario-familia de maneira ampla e 
irrestrita, portanto, n3o pode uma regra infraconstitucional limitar a sua concess3o. 
(PESSOA, 2001) 
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2.8.8 Beneficio por acidente de trabalho 

O art. 19 da Lei 8.213/91 (PBPS - Piano de Beneficios da Previdencia Social) vem 

conceituar acidente de trabalho: 

Art. 19. Acidente do trabalho e o que ocorre pelo exercicio do trabalho a servico da 
empresa ou pelo exercicio do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 
11 desta Lei, provocando lesao corporal ou perturbacao funcional que cause a morte 
ou a perda ou reducao, permanente ou temporaria, da capacidade do trabalho. 

Ressalta-se que no art. 20 da mesma Lei tambem se consideram acidente do trabalho a 

doenca profissional (decorrencia do exercicio da propria atividade, ou seja, adquire-se da 

funcao a qual e exercida) e a doenca do trabalho (proveniente das condicoes de trabalho, as 

quais o empregado esta submetido). 

O Decreto-lei 7.036/44 incluia expressamente o empregado domestico nas disposicdes 

referentes a acidente do trabalho. Entretanto, a Lei 6.357/76 que veio a tratar sobre o seguro 

do acidente do trabalho excluiu taxativamente o domestico de suas normas de protecao. 

A Constituicao Federal de 1988 no art. 7°, inciso XXVII I , veio garantir aos 

trabalhadores urbanos e rurais "seguro contra acidentes do trabalho, a cargo do empregador, 

sem excluir a indenizacao a que este esta obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa". E o 

art. 201, § 10 determina que a lei ordinaria discipline a cobertura desta contingencia de forma 

concorrente pelo Regime Geral da Previdencia Social - RGPS e pelo setor privado. O 

mencionado inciso do art. 7° da CF, nao esta dentre os relacionados no paragrafo unico do 

mesmo artigo, a saber, nao foi estendido ao empregado domestico. 

Justifica-se essa exclusao porque o empregador domestico nao e considerado empresa 

nem tern por objetivo atividade lucrativa: 

O empregado domestico que eventualmente sofra acidente de trabalho nao tera 
direito a qualquer prestacao da Previdencia Social, pois o empregador nao recolhe 
prestacao de custeio da Previdencia Social. 
(...) 
Logo, ainda, que exista o acidente do trabalho com o empregado domestico, este nao 
fara jus a qualquer prestacao da Previdencia Social, como auxilio-acidente, auxilio-
acidente acidentario ou aposentadoria por invalidez acidentaria. 
(...) 
Realmente, e injusto que ocorra o acidente do trabalho e o empregado domestico nao 
seja beneficiado com a prestacao acidentaria, porem e nesse sentido a disposicao da 
lei. (MARTINS, 2000, p. 126) 
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Importante mencionar que, em caso de acidente do trabalho, o domestico fara jus ao 

beneficio do auxilio doenca, desde que tenha as doze contribuicoes mensais exigidas pela 

carencia.4 E mais, como nao tern direito ao auxilio-acidente, o empregado domestico 

consequentemente, tambem nao tera direito a estabilidade por acidente do trabalho, 

diferentemente dos demais empregados que ao sofrerem um acidente do trabalho, fazem jus a 

estabilidade pelo periodo de doze meses apos cessar o beneficio por acidente do trabalho. O 

art. 118 da Lei 8.213/91 estabelece in verbis: 

Art. 1 1 8 - 0 segurado que sofreu acidente do trabalho tern garantida, pelo prazo 
minimo de 12 meses, a manutencao do seu contrato de trabalho na empresa, apos a 
cessacao do auxilio-doenca acidentario. Independentemente de percepcao do 
auxilio-acidente. 

E a jurisprudencia confirma que o empregado domestico nao tern direito a estabilidade 

por acidente de trabalho: 

EMPREGADO DOMESTICO. ACIDENTE DE TRABALHO. A categoria dos 
empregados domesticos encontra-se excluida dos beneficios previdenciarios 
acidentarios em face ao disposto no § 1° do art. 18, da Lei 8.213/91, ainda que nao 
fosse a falta de comprovacao nos autos de que o empregado tenha sofrido acidente 
no desempenho de suas funcSes, lhe retiraria a estabilidade acidentaria. Recurso 
Ordinario ao qual se nega provimento. 
( - ) 
Finalmente, ha que se ressaltar a incontroversia acerca das funcoes desempenhadas 
pelo autor, quais sejam de trabalhador domestico, eis que assim se intitulou na sua 
peca de introito e sob esta funcao foi assinada sua CTPS, pelo que nao faz jus 
estabilidade requerida eis que esta nao abrange a categoria dos domesticos. (grifo 
nosso) (Ac. un. da l a T. do TRT-233 Regiao, RO 1792/99, Rel. Juiz Antonio Gabriel, 

j . 26-10-1999). 

2.8.9 Fiscalizacao trabalhista 

O Decreto-lei 3.078/41 permitia reclamacao do empregado domestico ao Ministerio do 

Trabalho e multa de 20S000 (vinte mil reis) a 200S000 (duzentos mil reis) para os servidores 

que nao tinham punicao especificada na referida lei. Essa mesma norma previa a inspecao de 

saude em relacao ao domestico. 

4 O beneficio por acidente de trabalho nao exige carencia minima (art.26, Lei 8.213/91). 
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Atualmente, as disposicoes referentes a fiscalizacao trabalhista estao contidas na CLT 

nos arts. 626 a 642 e como esta norma nao se estende aos domesticos, estes ficam a merce do 

empregador ou necessariamente tendo que recorrer a Justica do Trabalho. 

O paragrafo 2° do Decreto 71.885/73 preve que as possiveis divergencias entre 

empregado e empregador domestico, o tocante as ferias e as anotacoes na CTPS, ressalvada a 

competencia da Justica do Trabalho, serao resolvidas pela Delegacia Regional do Trabalho. 

Todavia, a fiscalizacao trabalhista nao pode querer impor muitas ao empregador domestico, 

uma vez que, a CLT nao pode ser aplicada ao domestico, inclusive no que diz respeito as 

penalidades. 

Sobre o assunto, Martins (2000) afirma que, mesmo descumprindo qualquer norma 

trabalhista, nao tera qualquer penalidade a ser observada, inclusive por falta de anotacao da 

CTPS, ate mesmo em funcao de que as penalidades devem ser interpretadas restritivamente. 

Nesse sentido, ressalta-se que mais um mecanismo de defesa dos direitos trabalhistas 

nao foi estendido a categoria dos empregados domesticos, ficando estes desprotegidos contra 

inumeros abusos do empregador. 
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3 CASO PRATICO 

Uma das justificativas para explicar a diferenciacao dos direitos dos empregados 

domesticos e os comuns consiste em afirmar que a atividade do empregador domestico nao 

tern finalidade lucrativa e se caso igualassem os direitos, aumentaria o custo do empregado e 

consequentemente a informalidade, como assevera Camargo (2006): "E uma legislacao que 

prejudica o proprio trabalhador. Se o empregado domestico passar a ter, por exemplo, direito 

ao FGTS, isso vai acabar se voltando contra ele. Vai aumentar a informalidade, o desemprego 

e reduzir o salario real". Ou ainda, de forma mais forte vale o pensamento de Avelino (2008): 

"Nao pode igualar, ou mata o emprego domestico e vao todos para a informalidade", 

O empregador domestico tern como obrigacao recolher a Previdencia Social de acordo 

com o art. 211, do Decreto n° 3.048/99 a aliquota de 12% (doze por cento) sobre o salario-de-

contribuicao do seu empregado domestico, fora o que ja e descontado do funcionario 

conforme quadro 07. Assim, num exemplo pratico se o empregado recebe a remuneracao de 

um salario minimo vigente, ou seja, R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) os valores a recolher 

serao: 

TABELA 02 
Caso pratico: empregado domestico sem FGTS 

Remuneracao R$ 510,00 
INSS do empregado (8%) R$ 40,80 
INSS do empregador (12%) R$ 61.20 
Salario liquido do empregado RS 469,20 (R$ 510,00 - R$ 40,80) 
Total a repassar para o INSS R$ 102,00 (RS 40,80 + R$ 61,20) 
Custo do empregado RS 530,40 (R$ 469,20 + R$ 61,20) 
Fonte: A pesquisadora, 2010. 

TABELA 03 
Caso pratico: empregado domestico com FGTS 

Remuneracao R$ 510,00 
INSS do empregado (8%) R$ 40,80 
INSS do empregador (12%) R$ 61,20 
Salario liquido do empregado R$ 469,20 (R$ 510,00 - R$ 40,80) 
Total a repassar para o INSS R$ 102,00 R$ 102,00 (R$ 40,80 + R$ 61,20) 
FGTS do empregador (8%) R$ 40,80 
Custo do empregado R$ 571,20(R$ 469,20 + RS 61,20 + R$ 40,80) 
Fonte: A pesquisadora, 2010. 

No Brasil, existe um regime simplificado de recolhimento dos principals impostos, em 

que micro e pequenas empresas se beneficiam de suas disposicoes. Trata-se de um 
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favorecimento para permitir que estas micro e pequenas empresas possam competir com as 

demais empresas. Esse regime diferenciado esta estabelecido pela Lei Complementar (LC) n° 

123/2006 que dispoe: 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou 
empresas de pequeno porte a sociedade empresaria, a sociedade simples e o 
empresario a que se re fere o art. 966 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, 
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de 
Pessoas Juridicas, conforme o caso, desde que: 
I - no caso das microempresas, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela equiparada, 
aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais); 
I I - no caso das empresas de pequeno porte, o empresario, a pessoa juridica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e 
quatrocentos mil reais). 

Desse modo, os valores que devem ser recolhidos sobre um empregado que receba a 

mesma remuneracao, mas que pertenca a uma micro ou pequena empresa, optante pelo 

Simples Nacional (LC n° 123/2006) serao: 

TABELA 04 
Caso pratico: empregado micro e pequena empresa Simples Nacional 

Remuneracxio R$ 510,00 
INSS do empregado (8%) R$ 40,80 
INSS do empregador R$ 0,00 
Salario liquido do empregado R$ 469,20 (R$ 510,00 - R$ 40,80) 
Total a recolher para o INSS (guia especifica do 
GPS) 

RS 40,80 (nenhum custo para a empresa, valor refere-
se apenas ao descontado do funcionario) 

Total a recolher de FGTS (8%) R$ 40,80 
Custo do empregado R$ 510,00 (R$ 469,20 + R$ 40,80) 
Fonte: A pesquisadora, 2010. 

Fazendo-se a comparacao, chega-se ao seguinte resultado: 

TABELA 05 
Comparativo - empregador domestico e micro e pequena empresa 

Empregado domestico sem 
FGTS 

Empregado 
domestico com 

FGTS 

Empregado micro e pequena 
empresa 

Salario liquido RS 469.20 R$ 469,20 R$ 469,20 
INSS R$ 61,20 R$ 61,20 R$ 0,00 
FGTS R$ 0,00 R$ 40,80 R$ 40,80 
Total R$ 61,20 RS 102,00 R$ 40,80 
Custo do empregado R$ 530,40 R$ 571,20 R$ 510,00 
Fonte: A pesquisadora, 2010. 
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Ha quem entenda que a carga tributaria de uma micro e pequena empresa ainda e 

maior, pois essas ainda recolhem uma contribuicao para a Previdencia Social. Primeiro, ha 

que se considerar que as empresas optantes pelo Simples Nacional nao recolhem 

separadamente a contribuicao patronal equivalente a 20%5 (vinte por cento) sobre a 

remuneracao do empregado, uma vez que, a aliquota esta embutida nas diversas faixas e 

aliquotas que a empresa esta submetida, a denominada CPP (Contribuicao Patronal 

Previdenciaria), que incidira sobre o valor do seu faturamento (art. 13, V I , LC 123/2006). 

QUADRO 11 
Partilha do Simples Nacional - Comercio e Industria 

Receita Bruta em 12 meses (em R$) CPP 

At6 120.000,00 2,75% 

De 120.000,01 a 240.000,00 2,75% 

De 240.000,01 a 360.000,00 2,75% 

De 360.000,01 a 480.000,00 2,99% 

De 480.000,01 a 600.000,00 3,02% 

De 600.000,01 a 720.000,00 3,28% 

De 720.000,01 a 840.000,00 3,30% 

De 840.000,01 a 960.000,00 3,35% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 3,57% 

De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 3.60% 

De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 3,94% 

De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 3,99% 

De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 4,01% 

De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 4,05% 

De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 4.08% 

De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 4,44% 

De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 4,49% 

De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 4.52% 

De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 4,56% 

De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 4.60% 

Fonte: Receita Federal do Brasil, 2010 

5 Existem ressalvas a essa observacao, pois ha determinadas atividades que obrigam as empresas que, mesmo 
optantes pelo Simples Nacional, recolham a contribuicao patronal de 20% (vinte por cento). 
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O que deve ser salientado e que a CPP e devida mesmo quando a empresa nao possua 

empregados, uma vez que, e aplicada sobre seu faturamento. 

Mas aplicando essa tabela para uma microempresa que fature R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais) e que se enquadre na primeira faixa ocorrera: 

TABELA 06 
Caso pratico: microempresa comercio/industria (parte Simples Nacional) 

Valor faturamento R$ 2.200,00 
CPP (2,75%) RS 60,50 
Fonte: A pesquisadora, 2010. 

Em resumo. os valores a serem recolhidos por uma microempresa que se enquadre nas 

condicoes acima mencionadas serao: 

TABELA 07 
Caso pratico: microempresa comercio/industria (valores gerais) 

Total a recolher para o INSS (guia especifica do 
GPS6) 

RS 40,80 (nenhum custo para a empresa, valor refere-
se apenas ao descontado do funcionario) 

CPP (2,75%) RS 60,50 
Total a recolher de FGTS (8%) RS 40,80 
Total de responsabilidade pela empresa: RS 101,30 
Fonte: A pesquisadora, 2010. 

TABELA 08 
Comparativo - empregador domestico e empresa optante pelo Simples 

Empregado domestico 
sem FGTS 

Empregado domestico com 
FGTS 

Empregado microempresa 

INSS R$ 61,20 R$ 61,20 R$ 0,00 
CPP R$ 0,00 RS 0,00 R$ 60,50 
FGTS R$ 0.00 R$ 40,80 R$ 40,80 
Total RS 61,20 R$ 102,00 RS 101,30 
Valores a serem 
pagos 

RS 530,40 RS 571,20 RS 570,50 

Fonte: A pesquisadora, 2010. 

Outra comparacao que pode ser realizada e com as demais empresas, tanto as que sao 

optantes pelo Lucro Presumido (empresas que nao estao obrigadas ao regime de tributacao 

pelo Lucro Real e tenha auferido receita igual ou inferior a R$ 24.000.000,00 [vinte e quatro 

milhoes de reais] e pelo Lucro Real (empresas que aufiram mais de R$ 24.000.000,00 [vinte e 

quatro milhoes de reais]). Essas empresas devem recolher a Contribuicao Patronal de 20% 

6 GPS - Guia da Previdencia Social 
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(vinte por cento) sobre a remuneracao de seus empregados, mais 1% (um por cento), 2% 

(dois) ou 3% (tres por cento) de Risco de Acidente de Trabalho - RAT 7 e dependendo da 

atividade, aliquotas referentes a outras entidades (SESC [Servico Social do Comercio], 

SENAI [Servico Nacional de Aprendizagem Industrial], dentre outras), que podem variar de 

0,2% (dois decimos percentuais) a 7,7% (sete vg. sete por cento), de acordo com Instrucao 

Normativa MF/RFB n° 971/2009, aqui sendo ponderada a de maior incidencia, qual seja, 

5,8% (cinco vg oito por cento). 

Assim, considerando as aliquotas de 20% (vinte por cento), 3% (tres por cento) e 5,8% 

(cinco vg oito por cento), aplica-se sobre a remuneracao do empregado o percentual de 28,8% 

(vinte e oito vg oito por cento), e chegar-se-a a: 

TABELA 09 
Caso pratico: empregado empresa Lucro Presumido/Real 

Remuneracao R$ 510,00 
INSS do empregado (8%) R$ 40,80 
INSS do empregador (28,8%) R$ 146,88 
Salario liquido do empregado R$ 469,20 (R$ 510.00 - R$ 40,80) 
Valor a recolher a Previdencia Social RS 187,68 
Total a recolher de FGTS (8%) R$ 40,80 
Custo do empregado RS 656,88 (RS 469,20 + RS 40,80+R$ 146,88) 
Fonte: A pesquisadora, 2010. 

Por fim, pode-se realizar a seguinte comparacao: 

TABELA 10 
Comparativo - domestico, Simples Nacional, Lucro Presumido e Real 

Empregado domestico 
sem FGTS 

Empregado 
domestico com 

FGTS 

Empregado 
microempresa 

Empregado Lucro 
Presumido e Real 

Salario liquido R$ 469,20 R$ 469,20 R$ 469,20 R$ 469,20 
INSS R$ 61,20 R$ 61,20 R$ 0,00 R$ 146,88 
FGTS R$ 0,00 R$ 40,80 R$ 40,80 R$ 40,80 
Total R$ 61,20 R$ 102,00 RS 40,80 RS 186,88 
Custo do 
empregado 

R$ 530,40 RS 571,20 RS 510,00 RS 656,88 

Fonte: A pesquisadora, 2010. 

Em casos praticos, e possivel verificar que a carga tributaria de um empregador 

domestico mesmo nao tendo a tal "finalidade lucrativa" e alta. 

7 Em 2010 entrou em vigor a aliquota FAP (Fator Acidentario de Prevencao) que pode diminuir a aliquota RAT 
pela metade ou ate dobra-la. 
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Ao comparar o empregador domestico a uma micro e pequena empresa, constata-se 

que o custo do empregado domestico e superior, mesmo quando o seu empregador nao opta 

pelo pagamento do FGTS. E ao confrontar com as demais empresas, ou seja, com as grandes 

empresas optantes pelo Lucro Real ou Lucro Presumido, a conclusao a que se pode chegar e 

que realmente a carga tributaria para o empregador domestico comparando com os demais 

empregadores e exorbitante, principalmente ao se considerar que essas empresas possuem 

finalidade lucrativa, podendo apurar milhoes em reais em lucro e pagar ate R$ 126,48 (cento e 

vinte e seis reais e quarenta e oito centavos) a mais por funcionario e os empregados ficam 

protegidos por inumeros direitos trabalhistas. 
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4 ANALISE DE QUESTIONARIO - EMPREGADOS DOMESTICOS 

Apos apresentar as disparidades existentes na seara trabalhista com relacao aos 

empregados domesticos, faz-se necessario verificar se esse trabalhador tern essa percepcao, ou 

seja, se ele sente, se ele percebe as diferencas em relacao aos demais trabalhadores. Para obter 

essa resposta foi aplicado um questionario fechado com 05 (cinco) perguntas numa populacao 

selecionada de 25 (vinte e cinco) empregados domesticos, entre homens e mulheres, na cidade 

de Sousa na Paraiba. 

Na primeira pergunta foi questionado se para o empregado domestico havia diferencas 

entre os seus direitos trabalhistas em comparacao com os demais trabalhadores. Para 60% 

(sessenta por cento) a resposta foi afirmativa, para eles os seus direitos nao coincidem com os 

dos demais. Para 28% (vinte e oito) nao ha o que se falar em discrepancia e 12% (doze por 

cento) preferiram nao opinar. 

Grafico 1 - Visao dos domesticos sobre a existencia de diferencas em 
seus direitos. 

Conclui-se a partir dessa perguntar, que a maioria tern a percepcao de que seus direitos 

sao reduzidos e sao diferentes dos demais trabalhadores. Sobre o assunto Costa comenta: 

Somos a maior categoria de trabalhadoras/es do pais e tambem a mais discriminada, 
explorada e com uma maior Jornada de horas de trabalho. Somos oprimidas, 
inclusive, dentro do proprio genero onde outra mulher, quando e nossa empregadora, 
se torna nossa opressora. As vezes nos questionamos! Nos, mulheres, temos 
adquirido alguns direitos como trabalhadoras, mas alguns deles n5o abrangem a 
categoria das/os trabalhadoras domesticas/os - que, em sua maioria, e composta de 
mulheres negras. Por que sera? Afinal de contas somos ou nao cidadas iguais as 
outras? (COSTA, 2010) 
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A segunda pergunta foi para verificar se para os empregados domesticos as diferencas 

eram prejudiciais a sua categoria trabalhista. Para a maioria, ou seja, 68% (sessenta e oito por 

cento), a resposta tambem foi afirmativa, esses garantem que se sentem prejudicados ao 

avaliar as condicoes e direitos que nao lhe sao assegurados. Ja 24% (vinte e quatro por cento) 

dos empregados domesticos afirmam nao ter sofrido nenhum prejuizo no exercicio de suas 

funcoes e 8% (oito por cento) nao quiseram opinar. 
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Grafico 2 - As disparidades sao prejudiciais aos empregados 
domesticos? 

A partir dessa pergunta, entende-se que os empregados domesticos tanto percebem 

como sentem as dificuldades no dia-a-dia por causa das disparidades existentes em seus 

direitos trabalhistas. 

Os domesticos nao contribuem menos para a nacao e nao podem ser tratados de 
forma prejudicialmente desigual. 
(...) 
Chegou a vez do trabalho domestico modernizar-se e ser valorizado 
profissionalmente. Empregadas e empregados devem ser tratados nao apenas como 
da familia, mas como profissionais. (OZOL, 2006) 

No que tange a terceira pergunta, buscou-se questionar se para os empregados 

domesticos os seus direitos eram justos e atendiam as suas necessidades. Para 84% (oitenta e 

quatro por cento) a resposta foi negativa, ou seja, para esses empregados a legislacao 

trabalhista ainda esta aquem da real necessidade e possibilidade de protecao aos empregados 

domesticos. Apenas um entrevistado declarou que considera os direitos dos domesticos justos 
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e consequentemente, atende a suas necessidades e 12% (doze por cento) desejaram nao 

opinar. 
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Grafico 3 - Atendimento a justica e necessidade dos direitos dos 
domesticos 

Compreende-se, claramente, atraves dessa terceira indagacao, o descontentamento do 

domestico com os seus direitos, conforme declara Maria Isabel Costa presidente do Sindicato 

Domestico do Maranhao - Sindomestico apud Teixeira: 

Salario justo e falta de respeito. Esses sao problemas que os empregados domesticos 
enfrentam, mesmo que prestem grande servico a sociedade. A visao € turva e somos 
desvalorizadas. Falta muita orientacao e informacao tanto para o empregado quanto 
para o empregador. (TEIXEIRA, 2009). 

Considerando que ha quern justifica as disparidades existentes na legislacao trabalhista 

defendendo que o empregado domestico realmente deve ter os seus direitos diferentes e 

reduzidos por ser uma categoria especial de trabalhador, por ter determinados requisitos que o 

diferencia dos demais trabalhadores, a quarta pergunta teve exatamente por finalidade 

questionar se para o maior interessado, ou seja, o empregado domestico, qual o entendimento 

que ele possui sobre essa situacao, se para ele as diferencas existentes na legislacao trabalhista 

justificam a especificidade de sua categoria. Para 48% (quarenta e oito por cento) dos 

respondentes nao se justifica colocar o empregado domestico numa categoria especial para 

que ele possua menos direitos de outros empregados. Ja para 24% (vinte e quatro) por cento, 

ha aprovacao de que haja essa especificidade da categoria e 28% (vinte e oito) dos 

entrevistados nao quiseram opinar. 
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Grafico 4 - A especificidade justifica as disparidades? 

O que se conclui com a referida indagacao, e que para os empregados domesticos nao 

ha o que se falar em especificidade da categoria, para justificar ou se utilizar como desculpa 

para falta de protecao e de extensao de direitos trabalhistas garantidos aos demais 

trabalhadores. 

O trabalho prestado pelos empregados domesticos no ambito residencial dos 
empregadores domesticos, nao obstante possuir singularidades que o diferenciam do 
contrato de trabalho em geral. n3o justifica o tratamento juridico restritivo e 
discriminatorio sofrido por eles, que vem ocorrendo desde a edicao da Lei n.° 
5.889/72, e que se agravou drasticamente com a edicao da Lei n.° 
10.208/0l.(BORGUEZAO, 2008) 

Para finalizar, a quinta pergunta veio a garantir o enfoque do primeiro questionamento, 

uma vez que, assegura o entendimento do empregado domestico com o objetivo do 

questionario, ou seja, afinal os direitos do empregado domestico sao iguais aos demais 

trabalhadores? O resultado veio a confirmar a primeira pergunta, porque a grande maioria, 

qual seja, de 68% (sessenta e oito por cento), discordou, afirmando que os direitos domesticos 

nao sao iguais aos dos demais direitos da seara trabalhista. Ja para 24% (vinte e quatro por 

cento) concorda que os seus direitos sao iguais aos dos demais trabalhadores e apenas 8% 

(oito por cento) preferiram nao opinar. 



80 

20.00 

% 

O.OO r 
6 I " 2 2< 

siin nao nfloopinou T O T A L 
[•o-oj 24.00 6S.00 8.00 100 

Grafico 5 - Comparacao dos direitos dos domesticos com os demais 
trabalhadores 

Diante desse quadro, verificou-se que a maioria dos domesticos tern a consciencia de 

que seus direitos nao sao iguais aos dos demais trabalhadores. 

Por tudo isto e que exigimos o cumprimento do Artigo 7° da Constituicao Federal 
(sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que visem a 
melhoria de sua condicao social) e o respeito a "pessoa humana", porque nosso 
trabalho complementa o trabalho, do setor publico e/ou privado, do restante da 
sociedade. Queremos igualdade de direitos com as demais categorias trabalhistas 
para construcao de uma sociedade menos egoista, que seja justa e humana. (COSTA, 
2010) 

Pelo o que fora apresentado, nota-se que o empregado domestico sofre as 

consequencias das disparidades existentes em seus direitos trabalhistas e que eles almejam 

uma mudanca na estrutura legal. 
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5 CONSIDERACOES FINAIS 

Ao analisar a atual conjuntura do Brasil no que se refere as leis trabalhistas destinadas 

ao empregado domestico, fez-se necessario um estudo mais aprofundado, tendo como 

objetivo apresentar os direitos trabalhistas dessa classe profissional comparando-os com os 

dos demais trabalhadores, a fim de especificar as disparidades existentes entre eles, passando 

pelo processo historico, depois descrevendo os direitos trabalhistas assegurados, os 

facultativos e os que nao lhe sao destinados e finalizando com uma entrevista com os proprios 

domesticos com o intuito de verificar a percepcao que eles possuem sobre as discrepancias 

existentes no Direito do Trabalho Brasileiro no tocante a sua categoria trabalhista. 

Considerando o processo historico, constatou-se que durante toda a historia da 

legislacao trabalhista brasileira, o empregado domestico foi discriminado e excluido da 

protecao de inumeros direitos trabalhistas destinados aos outros trabalhadores. Num primeiro 

momento ele era o escravo, sem nenhum direito, submetido a precarias condicoes de vida, 

sem dignidade, sem respeito. Apos a extincao da escravidao no Brasil continuaram com seus 

senhorios nas fazendas, para que em troca dos servicos pudessem receber comida e local para 

dormir (eram tratados ainda como animais, pois o seu senhorio estava lhe fazendo um "favor" 

em abrigar e dar o que comer). Com o passar dos anos o empregado domestico foi assistindo a 

evolucao das leis trabalhistas sem que houvesse a sua inclusao. Esse so veio a presenciar uma 

lei que efetivamente regulasse seus direitos em 11 de dezembro de 1972, com a Lei n°. 5.859, 

onde nao so estabeleceu direitos trabalhistas como tambem o transformou em segurado 

obrigatorio da Previdencia Social. 

Nao obstante, o grande marco da legislacao em favor do empregado domestico so 

aconteceu em 1988, com a promulgacao da Constituicao da Republica Federativa do Brasil, 

que garantiu alguns dos direitos estendidos aos empregados urbanos e rurais. E ha pouco 

tempo, editou-se a Lei 10.208/2001, que facultou a inclusao do empregado domestico no 

regime de Fundo de Garantia do Tempo de Servico e ao seguro-desemprego, e ainda, mais 

recentemente (ano de 2006), a Lei 11.324, que veio assegurar ferias de 30 (trinta) dias. 

estabilidade provisoria a gestante, dentre outros. 

Ao conceituar e delinear os requisitos que caracterizam o empregado domestico, 

possibilitando a sua comparacao com os demais trabalhadores, principalmente com os 

empregados urbanos e rurais, verifica-se a verossimilhanca, o que se leva a concluir que os 

detalhes que os diferenciam nao justificam tamanha exclusao e diferenciacao, pois a propria 
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Constituicao Federal proibe a distincao de qualquer natureza e declara que todos sao iguais 

perante a lei (art. 5°, CF/88). Embora prevaleca na jurisprudencia e na doutrina que essa 

igualdade deve ser entre aqueles que se encontram na mesma situacao juridica, busca-se 

respaldo na maxima de Aristoteles: "tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais 

na medida em que eles se desigualam'', ou seja, se sao pequenos pormenores que os 

diferenciam, pequenas exclusoes deveriam ser permitidas. 

Ao apresentar os direitos assegurados aos domesticos averiguou-se a evolucao 

legislativa de protecao a eles, entretanto, aquem das reais necessidades desses profissionais. 

Esse direitos que lhe sao assegurados sao fruto de uma longa espera, e muitos deles, ainda 

possuem algumas restricoes, como por exemplo, o caso das ferias, que muito se discute sobre 

o direito ou nao das ferias proporcionais e em dobro, em que a lei so mencionou o beneficio 

das ferias apos cada periodo de 12 (doze) meses e tambem do salario, em que nao ha qualquer 

penalidade para o empregador que nao pagar pontualmente, ate porque a lei nao definiu um 

prazo e nao e considerado crime a sua retencao dolosa, pois o inciso X do art. 7° da CF nao 

esta dentre os que sao destinados aos empregados domesticos. 

Falar em direitos facultativos dos empregados domesticos e praticamente falar em 

direitos nao garantidos, uma vez que se trata de uma opcao do empregador e que aumenta o 

custo desse empregado. Constata-se atraves de pesquisa, que sao infimos os numeros desses 

empregados com Fundo de Garantia do Tempo de Servico e consequentemente com direito ao 

seguro-desemprego. E mais, mesmo os que conseguiram esses beneficios nao estao em pe de 

igualdade com os demais trabalhadores, como e o caso do seguro-desemprego, em que o 

domestico deve comprovar o vinculo de emprego pelo prazo de quinze meses e so recebera 

tres parcelas de um salario minimo invariavelmente, enquanto que os demais precisam 

comprovar apenas seis meses de vinculo empregaticio, podem receber de tres a cinco parcelas 

e a remuneracao desse periodo sera proporcional a media salarial dos ultimos tres meses de 

trabalho. 

O grande problema encontrado na seara trabalhista diz respeito aos direitos 

assegurados aos trabalhadores, mas que por alguma (as vezes ate nenhuma) razao nao foi 

estendido aos empregados domesticos. Incrivelmente, em pleno seculo X X I , epoca em que se 

preza tanto pela igualdade, liberdade e evolucao, ainda tenha que se falar em um empregado 

que nao possua carga horaria definida, relembrando o tempo dos escravos, por nao ter direito 

a horas extras e adicional noturno. Nao se pode falar tambem em protecao dos direitos 

trabalhistas em favor do empregado domestico, posto que, nao se pode considerar a 

fiscalizacao trabalhista como mecanismo de defesa ou ainda, nao ha obrigatoriedade de 
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homologar uma rescisao perante a Delegacia Regional do Trabalho, forcando ao empregado 

domestico, que se sentir prejudicado, recorrer as vias judiciais. 

Feita a analise do custo do empregado para o empregador domestico em confronto 

com empresas que possuem finalidade lucrativa, percebe-se que os valores pagos sao 

excessivos, chegando a superar o que uma micro e pequena empresa podem despender com 

seus funcionarios, mesmo quando o empregador domestico nao opta pelo pagamento do 

Fundo de Garantia do Tempo de Servico. E mais, comparando com as grandes empresas, em 

seus tipos de tributacao, a verificacao e mais grave, uma vez que essas empresas podem 

arrecadar milhoes de reais em lucro e pagar somente ate R$ 126,48 (cento e vinte e seis reais e 

quarenta e oito centavos) a mais por funcionario e estes ficarao protegidos por todas as 

normas e beneficios trabalhistas e previdenciarios vigentes. 

Por fim, era imprescindivel avaliar se o proprio empregado domestico tinha essa 

percepcao desta exclusao social. Com um questionario com 05 (cinco) perguntas foi possivel 

examinar que a grande maioria tern o discernimento de que seus direitos sao diferentes e 

inferiores, que acabam por prejudica-los em diversas situacoes, pois nao os consideram nem 

justos e nem suficientes para atender as suas necessidades. 

Por tudo o que fora apresentado nessa pesquisa foi possivel deduzir varias 

justificativas para explicar a existencia de disparidades nos direitos trabalhistas em relacao 

aos demais trabalhadores. A primeira delas consiste em analisar a descendencia dessa 

profissao dos escravos, principalmente exercido por mulheres negras, o que duplica a sua 

discriminacao e exclusao social atraves da historia. Outra justificativa esta embasada na 

origem do Direito do Trabalho que nasceu a epoca da Revolucao Industrial para combater a 

exploracao da mao-de-obra, e como o domestico nao possui caracteristicas economicas nao 

foi atingindo por essa evolucao de protecao trabalhista. A recente legalizacao sobre o 

empregado domestico, tambem vem explicar as disparidades, uma vez que, sua lei mais antiga 

remota do ano de 1972, enquanto que os direitos dos demais trabalhadores vem sendo 

discutidos desde 1930, no governo de Getulio Vargas. A condicao economica da maioria dos 

domesticos, pois sao geralmente muito pobres, com baixa escolaridade, dificulta a sua 

formacao social e acesso as informacoes pertinentes a que teria direito e aumenta, por 

conseguinte, a exclusao social. O custo desses empregados para o empregador domestico, que 

mesmo nao tendo a finalidade lucrativa, acaba pagando valores exorbitantes e fortalecendo 

consequentemente a informalidade e utilizando-o como fundamento para nao se alargar os 

direitos dos domesticos. E como bem apontou Barbosa {op. cit.) sao trabalhadores solitarios, 

que exercem sua funcao normalmente num espaco limitado, sem convivencia com outros 
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colegas, o que impede a instauracao de lacos de solidariedade que ensejam o surgimento das 

organizacoes sindicais, que atualmente sao as grandes responsaveis por pressionar as 

mudancas necessarias na legislacao trabalhista. 

Em sintese, ao observar-se a sociedade brasileira e possivel notar que por razoes 

politicas, economicas e sociais existe uma desigualdade nacional em todos os ambitos, 

resultado de uma ma politica, de uma ma organizacao social, de preconceitos, gerados, muitas 

vezes, pela falta de informacao e formacao, tendo como sequela que nem todos sao tratados 

de maneira igual e acabam sendo lesados em seus direitos. Sabe-se tambem que no Brasil 

tudo e muito recente, com apenas quinhentos e dez anos (considerado um bebe que comeca a 

engatinhar), este pais ainda tern muito o que evoluir, principalmente com relacao as leis 

trabalhistas e no tratamento tocante aos empregados domesticos. Estes precisam 

conscientizar-se que podem ter mais direitos assegurados, devendo, portanto, organizarem-se 

e reivindicarem seus direitos, mesmo que pareca algo dificil e improvavel, pois vale o 

pensamento de Charles Chaplin: "Que os vossos esforcos desafiem as impossibilidades, 

lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia 

impossivel". Assim, facil e constatar as disparidades, dificil e encontrar justificativas para sua 

existencia, inaceitavel e sua permanencia. 
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APENDICE A - QUESTIONARIO COM EMPREGADO DOMESTICO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS 

COORDENACAO DO CURSO DE DIREITO 

QUESTIONARIO 

Prezado (a) Sr. (a) 

Solicitamos a sua colaboracao, no sentido de preencher este questionario, que faz 
parte da nossa monografia de conclusao de curso de Direito pela U F C G , cujo objetivo e 
"Verificar como os empregados domesticos percebem as disparidades dos seus direitos 
em comparacao aos demais trabalhadores". 

01 - NA SUA P E R C E P C A O E X I S T E D I F E R E N C A E N T R E OS D I R E I T O S T R A B A L H I S T A S DOS 
E M P R E G A D O S D O M E S T I C O S E OS D E M A I S T R A B A L H A D O R E S . 

( ) S I M ( ) N A O ( ) N A O O P I N O U 

02 - E S S A S D I F E R E N C A S S A O P R E J U D I C I A I S AOS E M P R E G A D O S D O M E S T I C O S . 

( ) S I M ( ) N A O ( ) N A O O P I N O U 

03 - OS D I R E I T O S T R A B A L H I S T A S D O M E S T I C O S S A O JUSTOS E A T E N D E M A S 
N E C E S S I D A D E S DA C L A S S E . 

( ) S I M ( ) N A O ( ) N A O O P I N O U 

04 - AS D I S P A R I D A D E S E N T R E OS D I R E I T O S D O M E S T I C O S E OS D E M A I S 
T R A B A L H A D O R E S S E J U S T I F I C A A E S P E C I F I C I D A D E DA A T I V I D A D E . 

( ) S I M ( ) N A O ( ) N A O O P I N O U 

05 - E P O S S I V E L A F I R M A R Q U E OS D I R E I T O S D O M E S T I C O S SAO I G U A I S AOS D E M A I S 

D I R E I T O S T R A B A L H I S T A S . 

( ) S I M ( ) N A O ( ) N A O O P I N O U 


