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RESUMO 

A pesquisa cientifica ora proposta procura elucidar a presuncao de discnminacao na dispensa 

imotivada do empregado portador do virus HIV, discutindo a concessao da estabilidade 

provisoria. Assim, atraves do estudo teorico na doutrina competente e legislacao pertinente 

visa analisar o panorama historico da enfermidade apontando aspectos cientificos sobre o virus 

causador, as formas de transmissao e, tratamentos, relacionando-o com o ambiente de 

trabalho. Discorre, ainda, a pesquisa cientifica acerca dos principios norteadores do direito do 

trabalho, o instituto da estabilidade e as normas trabalhistas ja existentes, procurando adequar a 

tematica central aos principios da Constituicao Federal de 1988 da preservacao da dignidade 

humana e a nao discnminacao, no intuito de revelar a protecao do empregado, pessoa 

economicamente mais fraca. nao auto-suficiente, contra o poder economico do empregador. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras - chave: discnminacao. empregado. estabilidade. direito. 
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INTRODUCAO 

E fato que diante do angulo puramente cientifico a medicina desmistifica cada vez 

mais os mitos sobre os quadros clinicos dos aideticos e sobre as formas de transmissao de sua 

doenca, sindrome da imunodeficiencia adquirida (SIDA/AIDS).Entretanto, o comportamento 

humano como e mostrado historicamente, nao e alterado na mesma velocidade dos avancos 

cientificos. 

Certamente o preconceito contra os aideticos tem diminuido mas, ainda nao deixou de 

existir e, pessoas com esta enfermidade ainda sofrem de muitos preconceitos. 

Tal fato abrange tambem o ambito trabalhista, pois o virus se alastra cada vez mais em 

pessoas em idade produtiva E portanto, o tema proposto, interesse do Direito do Trabalho, 

ramo da ciencia do Direito que busca dar protecao as relacoes entre empregado e patrao e 

tambem da propria justica no seu sentido mais simplorio devendo se buscar uma solucao 

judicial para o mal em evidencia e devendo o magistrado encontrar os rumos da ordem 

juridica constitucionalmente assegurado. 

A presente pesquisa cientifica apresenta-se com o proposito de demonstrar que 

utilizando-se as normas e principios ja existentes no ordenamento trabalhista, os principios 

constitucionais e as suas relacoes entre estes e o instituto da estabilidade no direito do trabalho 

e possivel a adequacao da estabilidade provisoria aos empregados portadores da Sindrome da 

Imunodeficiencia Adquirida. 

Entende-se existir uma presuncao discriminatoria na dispensa do trabalhador portador 

do virus da imunodeficiencia humana ( V I H / H I V ) , devendo sempre o empregador manifestar 

as razoes pelo qual esta se dando o rompimento do contrato de trabalho, sob pena de em nao o 

fazendo ver-se obrigado a reintegrar referido empregado aplicando-se analogicamente a Lei 

9.029/95. 



A pesquisa cientifica utiliza o metodo de abordagem dedutivo hipotetico, adequando 

regras gerais, universais a casos particulars, alem do procedimento comparative havendo 

confronto de teses argumentadas pelos que defendem a nao estabilidade com as teses 

favoraveis a estabilidade do empregado portador do virus HTV. Assim recorreu-se a analise 

doutrinaria, jurisprudencial e artigos "on line". 

0 primeiro capitulo apresentara as generalidades acerca da AIDS , como se deu seu 

surgimento, suas formas de transmissao e tudo aquilo que considera-se importante em seu 

conhecimento. 

A seguir, o segundo capitulo procurara demonstrar que os principios do direito do 

trabalho e da Constituicao Federal dentro do conceito e modalidades de estabilidade podem 

garantir a estabilidade provisoria do empregado portador de HIV. Tambem sera feita uma 

abordagem sobre a evolucao historica da estabilidade no direito do trabalho para melhor 

compreensao acerca do tema. 

O terceiro capitulo abordara a discriminacao acerca do empregado portador de HIV, 

demonstrando temas polemicos como a sua aposentadoria por invalidez, a sua reintegracao e a 

posicao contraria a tematica apresentada. 

Atraves de um relato da doenca tratada, analise dos principios trabalhistas e 

constitucionais e o instituto da estabilidade, sempre os adequando ao tema proposto, ao final, 

reafirma-se a proposta inicial da pesquisa cientifica, qual seja, garantir-se ao trabalhador 

portador do virus H I V a estabilidade provisoria, entendendo-se por discriminatoria toda 

dispensa imotivada, demonstrando ser possivel a adequacao das normas trabalhistas ja 

existentes se interpretadas a luz de nossa Constituicao Federal e dos principios norteadores do 

direito do trabalho, justificando dessa forma a existencia do proprio Direito do Trabalho que 

tem por fundamentos a preservacao da dignidade humana e a nao discriminacao nas relacoes 

de trabalho. 
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CAPITULO 1 O SURGIMENTO DA AIDS 

Tendo em vista o preconceito que caminha lado a lado com os portadores da sindrome 

da imunodeficiencia adquirida, ao iniciar este trabalho e importante fazer uma descricao sobre 

a molestia que nos ultimos anos vem tomando proporcoes cada vez mais graves e assustadoras 

e tem reflexos altamente negativos tendo entre suas causas uma grande ausencia de 

informacoes. 

Aqui se deve analisar, discutir e propor solucoes aos impactos que a AIDS ocasiona 

nas relacoes de trabalho, mais precisamente no tocante a dispensa imotivada do trabalhador 

acometido pelo virus. Entende - se ser presumidamente discriminatoria referida dispensa, 

devendo sempre o empregador demonstrar as causas pelas quais esta se dando o rompimento 

do contrato de trabalho, sob pena de ser obrigado a reintegrar o trabalhador que estara neste 

caso sob o manto da estabilidade provisoria, garantindo-se dessa forma a plena e eficaz 

interpretacao do ordenamento trabalhista a luz de nossa Constituicao Federal. 

Os esclarecimentos propostos sao inspirados em textos fundamentados por 

profissionais da area de saiide, que certamente tem maior respaldo para dissertar sobre o 

assunto e demonstram que diversos mitos nao existem como achar que a doenca se dissemina 

apenas nos denominados "grupos de risco", e comprovam que o H I V se alastra com muita 

velocidade na populacao heterossexual em especial em pessoas em idade e capacidade de 

trabalho produtivo. 

Assim iniciamos nosso trabalho, numa tentativa de esclarecermos os enigmas que 

envoi vem a doenca tais como suas formas de transmissao e prevencao. 

1.1 Terminologia 



Na verdade, a AIDS e a manifestacao final e mais grave da infeccao pelo H I V e se 

caracteriza tanto pelos resultados laboratoriais que indicam a presenca do virus pel as doenca s 

como a pneumonia associadas a desorganizacao do sistema imunologico. 

A Aids e uma doenca que se manifesta apos a infeccao do organismo 

humano pelo Virus da Imunodeficiencia Humana, mais conhecido como 

HIV. Esta sigla e proveninete do ingles -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Human Immunodeficiency Virus ( 

virus da imonodeficiencia humana). Tambem do ingles deriva a sigla AIDS, 

Acquired Immune Deficiency Syndrome^ que em portugues quer dizcr 

Sindrome da Imunodeficiencia Adquirida.
1 

O H I V , que infecta as celulas do sistema imunologico (sistema de defesa) e as 

transforma em "fabricas de virus", faz parte de um grupo de virus chamado retrovirus, 

endemico na Africa entre seres humanos e simios (o H I V - 1 e de distribuicao mundial, o HIV-2 

se encontra sobretudo na Africa Ocidental) 

O material genetico desse tipo de virus mistura-se ao material genetico das celulas 

humanas que defendem o organismo contra as doencas e infeccoes apos penetrar no seu 

nucleo. Apos isso da inicio a producao de novos virus. Do lado de fora do virus invasor, uma 

proteina, a gp 120, permite que o virus se acople a proteina CD4, existente na superficie 

externa das principais celulas de defesa (tambem chamadas de celulas T-4). Quanto maior a 

producao de virus, maior e a destruicao das celulas T-4 e, portanto, maior a suscetibilidade a 

doenca. 

1.2 Formas de transmissao 

1

 Infonnacao on-line. 
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Quebrando alguns tabus existentes principalmente no surgimento da doenca, estudos 

comprovam que a AIDS nao se transmite atraves de utensilios domesticos como pratos, roupas 

e toalhas e copos uma vez que o virus nao pode ser transmitido pelo contato salivar. Pelo 

mesmo motivo nao se transmite o H I V por gestos como um beijo por exemplo. Locais muito 

utilizados como piscinas e ate mesmo tampas de privadas nao sao transmissores do virus, 

assim como ter contato com o infectado atraves de atos como abracar e apertar as maos pois 

tambem nao ha infeccao mediante suor. Mosquitos, como o pernilongo, tambem nao podem 

disseminar o virus pois este nao consegue sobreviver nem se reproduzir no corpo do 

hospedeiro. Tambem nao ha como ser infectado atraves de fezes, urina ou ate mesmo 

lagrimas. 

Entre as formas de transmissao a que mais persiste em causar vitimas, principalmente 

entre as pessoas mais jovens sao atraves das relacoes sexuais e uso de drogas injetaveis. No 

primeiro caso, seja a relacao, oral, vaginal ou anal, o virus penetra no organismo atraves de 

pequenas feridas. que sao imperceptiveis a olho nu e passam para o sangue da pessoa 

contaminada. No segundo caso, o usuario de drogas injetaveis em funcao do uso de seringas 

ou agulhas contendo uma infima quantidade de sangue de algum outro usuario contaminado 

contrai o vims E claro que entre usuarios de drogas, que nao tem preparacao profissional e em 

virtude dos efeitos dos narcoticos perdem o sentido da realidade isso e bastante comum, sendo 

rara a transmissao atraves de profissionais da area de saude atraves de agulhas ou instrumentos 

contaminados. 

Outra forma de contaminacao e a chamada perinatal ou vertical que e a transmissao 

decorrente do contato mae bebe durante o parto, a gestacao ou amamentacao. Calcula-se que 

cerca de um quarto dos fetos decorrentes de maes infectadas acabam contraindo o virus 

durante o periodo de gestacao. Uma das solucoes possiveis neste caso e o uso da droga AZT 
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durante a gravidez e durante as primeiras seis semanas de vida da crianca. A mae que possui 

H I V nao deve amamentar seu tllho pois esta e uma das formas de transmissao. 

A transmissao do virus atraves da Transtusao de sangue, que ja foi muito comum hoje 

e rara em razao de terem sido implantadas as tecnicas de rastreamento e tratamento do virus 

em amostras sanguineas em 1985. 

1.3 Sintomas 

Cerca de um mes depois de expostas ao virus ha pessoas que apresentam sintomas 

similares ao da gripe (febre, dor de cabeca, aumento de ganglios linfaticos). Tais sintomas 

somem em poucos dias e podem ressurgir dentro de alguns meses ou muito tempo depois - de 

sete a dez anos (em criancas que nascem com a infeccao os sintomas aparecem nos dois 

primeiros anos de vida). Mas o periodo assintomatico e variavel e ha quern permaneca sem 

sintomas por mais de dez anos. Nesse periodo, o virus trabalha em silencio, destruindo as 

celulas T. Um numero reduzido de pessoas infectadas pelo H I V nao desenvolve AIDS. Ainda 

nao se sabe se isso se deve a caracteristicas geneticas individuals ou ao fato de terem sido 

infectadas por uma cepa menos agressiva do virus. 

Os sintomas da infeccao por HIV (AIDS) sao: febre que dura de dias a um 

mes. sem outra doenca presente e sem outra causa aparcnte, periodos 

prolongados de calafrios e suores. fadiga cronica e interminavel, perda de 

apctite ou anorexia, perda de peso superior a 10% do peso corporal, sem 

nenhuma doenca ou condicao presente, dor cronica dos musculos e juntas 

sem nenhuma razao, dor de garganta persistente sem explicacao, aumento 

dos nodulos linfaticos prolongados e sem explicacao, diarreia, especialmente 

se durar mais que um mes e sem nenhuma outra doenca presente." 

Inforniagao on-line. 
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1.4 Diagnostico 

0 objetivo dos testes que detectam a presenca ou nao do virus H I V no organismo e 

evidenciar se existem anticorpos especificos contra esse tipo viral. Entretanto, os anticorpos so 

aparecem em niveis perceptiveis cerca de tres meses apos a infeccao, portanto, podem passar 

por desapercebidos no inicio. 

E muito importante que as pessoas supostamente expostas ao virus sejam submetidas 

aos exames o mais rapido possivel. A deteccao precoce do H I V , atraves dos exames 

necessarios faz a contagem das celuas T4, muito importantes para o organismo, que sao 

destruidas pelo virus, melhora os prognosticos do tratamento e evita que a pessoa infectada 

contamine outras. 

Os metodos mais usados para testes para anticorpos sao o Elisa ( que tem 

probabilidade de acerto de 99% segundo as estatisticas) e suas variacoes. 

com resultado em 30 minutos. Os testes confirmatorios sao feitos pelas 

tecnicas de Western Blot. imunofluorescencia indircta ou 

radioimunoprecipitacao. Quando ambos os testes sao negativos. apesar de 

haver forte suspeita de infeccao. deve-se repetir os exames depois de um 

intervalo de cerca de quatro semanas.1 

1.5 Tratamentos 

Informacao on line. 
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O avanco nos tratamentos contra a infeccao pelo H I V e as doencas associadas foi 

enorme nos ultimos anos, permitindo melhor qualidade de vida aos doentes. As terapias, 

inclusive combinadas, sao complexas, obrigando o paciente a tomar varios comprimidos ao 

dia, em horarios rigidos. Nenhuma terapia erradica totalmente o H I V nem impede a sua 

transmissao para outras pessoas. Por outro lado, ha o risco de efeitos colaterais, como 

inflamacao do pancreas e danificacao do sistema nervoso. Todo tratamento contra o virus deve 

ser acompanhado constantemente pelo medico, que pesara riscos e beneficios. Os agentes anti-

H I V hoje disponiveis sao: 

Inibidores da transcriptase reversa - A Z T (zidovudinA), ddC (zalcitabina), ddl 

(didanosina), d4T (estavudina), 3TC (lamivudina). 

Inibidores da transcriptase reversa nao analogos nucleosideos - nevirapina e 

delavirdina (tambem usados em combinacoes) 

Inibidores da protease (interrompem a reproducao do virus num estagio posterior) -

ritonavir, indinavir, saquinavir, nelfinavir. 

Devido a resistencia do H I V , o tratamento combinado pode ser necessario. Drogas 

contra as infeccoes oportunistas tambem podem ser necessarias. Pessoas cuja contagem de 

celulas T4 caia abaixo de 200 ( o normal e 1.000) devem fazer um tratamento adicional para 

impedir a ocorrencia de um tipo de pneumonia grave e letal associada ao H I V . 

1.6 Prevencao 

Embora tenham se desenvolvido, varios esforcos para minimizar os riscos de contagio, 

os numeros de casos tem aumentado rapidamente. Percebe-se na pratica que nao e assustando 

as pessoas que acabarao usando medidas preventivas contra o H I V . Apenas a conscientizacao 
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da populacao tambem nao e suficiente, sendo ate certo ponto ineficaz no que diz respeito a 

campanha de massa contra a AIDS, pois as campanhas de informacao acabam por ter exito 

apenas nesse aspecto pois as pessoas ainda rejeitam os metodos de prevencao. 

De fato, varios estudos estatisticos tem demonstrado que, no caso da AIDS, 

a conscientizacao nao e suficiente para alterar o comportamento do sujeito. 

Berquo e Souza ( ), por exemplo. demonstram que 80% dos homens cstao 

plenamente conscientes de que o uso do condom e um mctodo preventive da 

AIDS. Dentre os conscientes. 74% tiveram relacoes sexuais no ultimo mes. 

e destes somente 30% usaram condom.
4 

Nao obstante a intervencao, assim entendida como qualquer atuacao direta sobre a 

populacao com o intuito de mudar o comportamento dos individuos, como nao existe vacina 

contra o H I V , a unica prevencao e evitar comportamentos de risco como conhecer bem o 

parceiro sexual, usar sempre a camisinha durante as relacoes sexuais seja ela oral, vaginal ou 

de qualquer outra forma, nao compartilhar agulhas e seringas utilizando sempre instrumentos 

descartaveis, evitar o uso de drogas injetaveis, e efetuar todos os exames previos antes das 

transfusoes de sangue. 

1.7 Historico da AIDS no mundo e no Brasil 

Cinco pessoas homossexuais de Los Angeles no ano de 1981 apresentaram grave 

quadro de doenca respiratoria e infeccao por citomegalovirus e candidiase oral Esses sao 

considerados os primeiros casos de de infectados pelo virus H I V . Na mesma epoca o CDC 

1 Informacao on-line 



16 

(Center for Disease Control ) de Atlanta, na Georgia, Estados Unidos, comecou a receber 

notificacoes de infeccoes de sarcoma de Kaposi ( um tipo raro de cancer) em homossexuais 

masculinos. Dois anos depois, pesquisadores da Franca isoloram o retrovirus em sangue de 

paciente homossexual com quadro de imunodeficiencia. 

Os numeros de infectados pelo H I V ate o inicio da decada de 90 mostravam que para 

cada dezesseis doentes homens havia uma mulher doente. Entao a doenca comecou a ser 

conhecida como cancer gay. Hoje a proporcao e praticamente igual e a Aids e considerada 

pela Organizacao Mundial de Saude uma epidemia generalizada, embora, 90% dos infectados 

vivam na Africa, Asia e America Latina 

Em sua genese no Brasil a Aids esteve restrita aos estados do Rio de Janeiro e Sao 

Paulo e estavam associados aos chamados grupos de risco compostos por prostitutas, 

homossexuais e toxicomanos. O primeiro caso de AIDS no pais foi identificado no ano de 

1980. Durante esta decada houve um alastramento por outras regioes brasileiras. 

Em 1985 para cada 24 casos notificados de AIDS em homens havia 

um caso em mulher. Essa proporcao baixou drasticamente: em 1997, 

para cada 2 homens havia 1 mulher infectada pelo H I V . Entre 

individuos de 15 a 19 anos, desde 1994 para cada 1 homem infectado 

ha uma mulher infectada. Os numeros de infectados no pais hoje 

demonstram que 70,4% dos casos de AIDS (em ambos os sexos) 

encontra-se na faixa etaria de 20 a 39 anos de idade. Sobre 

adolescentes e adultos jovens: 5 2 , 1 % de casos de AIDS encontra-se 

na faixa etaria de 15 a 19 anos; 10,7% de casos de AIDS encontra-se 

na faixa etaria de 20 a 24 anos; 20,8% de casos de AIDS encontra-se 

na faixa etaria de 25 a 29 anos Dos casos notificados de AIDS no 

grupo etario de 13 a 24 anos, 11,8% sao homens e 16,4% sao 

mulheres. A AIDS foi a segunda causa de morte, entre homens e 

mulheres de 20 a 49 anos, no ano de 1995. Ha um aumento 

progressivo e significativo da transmissao do H I V pela via 

heterossexual (relacionamento sexual entre homem e mulher). Em 

1986, a categoria de transmissao heterossexual aparecia em 3% do 

total de casos e. em 1997 em 28% do total de casos." 

5 Informacao on-line. 
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A AIDS como epidemia traz consigo uma serie de entraves, e neste trabalho 

abordaremos seus impactos nas relacoes de trabalho, tendo em vista o enorme preconceito e a 

falta de informacao que transformam a doenca num verdadeiro tabu. 

Comecaremos por explanar acerca dos principios informadores do direito do trabalho, 

do instituto da estabilidade, defendendo ao final a possibilidade de garantir-se estabilidade 

provisoria ao trabalhador portador do virus H I V , haja vista ser inegavel os reflexos da doenca 

nas relacoes de trabalho. 



1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CAPITULO 2 E S T A B I L I D A D E E PRINCIPIOS 

Principios de uma ciencia sao as proposicoes basicas fundamentals, tipicas, que 

condicionam todas as estruturacoes subsequentes. Principios, nesse sentido, sao os alicerces da 

ciencia. Entre as funcoes dos principios podemos enfatizar a informadora que serve de base 

para os legisladores bem como de fundamento para as normas cientificas, a normativa que 

funciona como fonte supletiva das lacunas e omissoes da lei, e a interpretativa que aponta de 

que maneiras as solucoes devem ser tomadas. 

Conforme licao de Sergio Pinto Martins (1998 p.72): 

A CLT em seu artigo 8 °, determina que na falta de disposicoes legais ou 

contratuais o interprete pode socorrer-se dos principios do Direito do 

Trabalho, mostrando que esses principios sao fontcs supletivas da referida 

materia. Evidencia-se. portanto, o carater informador dos principios, de ter o 

legislador na tundamentacao das normas juridicas. assim como de fonte 

normativa. de suprir as lacunas e omissoes da lei. 

A Constituicao Federal vigente no Brasil consagra no capitulo referente aos direitos 

sociais em seu artigo 6 ° , o direito ao trabalho e declara ter como fundamentos da Republica 

Federativa em seu artigo 1 °, I I I , a dignidade da pessoa humana e mais, explicitamente proibe 

todo e qualquer tipo de discriminacao em seu artigo 5 °. 

Entende -se que do ponto de vista de vista psicologico do ser humano, ele precisa se 

sentir uti l , digno e entao e preciso assegurar ao trabalhador esses direitos consagrados na 

Constituicao Federal, ou seja, garantir a todas as pessoas uma atividade profissional com 

condicoes de saude e percepcao de salarios como contraprestacao que possibilitem o seu 



sustento e o da sua familia, sempre havendo uma protecao contra a superioridade do 

empregador que a tem tanto do ponto de vista economico quanto na posicao que ele exerce nas 

relacoes de trabalho. 

Cesarino Junior, A. F. et al apud Cretella Jr, Jose, em seu livro Comentarios a 

Constituicao de 1988, (arts 5
 0

 L X V I I I a L X X V I I a 17, p 886) , descrevendo o direito ao 

trabalho diz : 

O direito a existencia. como direito primordial que e de todo o ser humano. e 

universalmente reconhecido. Direito a existencia. quer porem. dizer direito a 

subsistencia. Todo homem tem, pois. direito aos meios necessarios para a 

satisfacao conveniente de todas as necessidades vitais proprias e de sua 

familia: alimcntacao, vcstuario, habitacao, higiene ( tanto preventiva como 

curativa ). transporte. rccreacao, educacao e previdencia. Acontece. 

entretanto. que as contingencias humanas e a nossa atual organizacao social 

impoem a quase totalidade dos homens a obrigagao de procurar os meios de 

subsistencia no trabalho. ou seja. na aplicacao de sua atividade a producao 

de bens ou servigos em proveito de alguem que os retribua. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In sudore villus mi pan em' (com o suor do teu rosto ganharas o pao). Dai 

decorre ser o direito ao trabalho corolario imediato ao proprio direito a 

existencia e. portanto. como este direito primordial. Entendida. como hoje e, 

a funcao do Estado. nao somente como de guardiao do direito. mas tambem 

como de promotor do bem comum. do bem-estar social, e logico que lhc 

incumbe nao somente o dever de garantir a liberdade de trabalho. como 

tambem o de proporcionar esse trabalho a todo homem valido. (grifo nosso). 

e ainda o de suprir a sua falta. seja por motivos objetivos (chomage), seja 

por motivos subjetivos (invalidez. vadiagem). Por outro lado, do proprio 

direito ao trabalho, decorre o dever ao trabalho. Se o trabalho e condicao 

essencial para a possibilidade de subsistencia de cada individuo em 

particular, obviamente o e tambem de todos os mdividuos coletivamente 

considerados (...). 

A fim de proteger o empregado, que tem uma situacao desfavoravel em relacao ao 

empregador dada a sua condicao e manter o equilibrio nas relacoes de trabalho e que surgem 

as normas trabalhistas que devem ser interpretadas, segundo o artigo 8 ° da CLT, de acordo 

com os principios gerais de direito e principalmente os principios do direito do trabalho. 
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Conforme licao do Dr Sergio Pinto Martins os principios do direito do trabalho a serem 

observados sao o principio da protecao, da irrenunciabilidade de direitos, da continuidade das 

relacoes de trabalho e o da primazia da realidade. 

O principio da protecao afirma que aplicacao da norma mais favoravel pode ser 

dividida de tres maneiras: a) elaboracao da norma mais favoravel, em que as novas leis devem 

dispor de maneira mais benefica ao trabalhador. Com isso quer dizer que as novas leis devem 

tratar de criar regras visando a melhoria da condicao social do trabalhador; b) a hierarquia das 

normas juridicas: havendo varias normas a serem aplicadas numa escala hierarquica, deve-se 

observar a que for mais favoravel ao trabalhador, c) a interpretacao da norma mais favoravel: 

da mesma forma, havendo varias normas a observar, deve-se aplicar a regra mais benefica ao 

trabalhador. 

O principio da irrenunciabilidade de direitos tem como regra que os direitos 

trabalhistas sao irrenunciaveis pelo trabalhador. Podera, entretanto, o trabalhador renunciar a 

seus direitos se estiver em juizo, diante do juiz do trabalho, pois nesse caso nao se pode dizer 

que o empregado esteja sendo forcado a faze-lo. Estando o trabalhador ainda na empresa e que 

nao se podera falar em renuncia a direitos trabalhistas, pois poderia dar ensejo a fraudes. E 

possivel, tambem ao trabalhador transigir, fazendo concessoes reciprocas, o que importa um 

ato bilateral. 

O principio da continuidade da relacao de emprego afirma que sempre se presume que 

o contrato tera validade por prazo indeterminado, ou seja, havera continuidade da relacao de 

emprego. A excecao a regra sao os contratos por prazo determinado, inclusive o contrato de 

trabalho temporario. 

O principio da primazia da realidade diz que no direito do trabalho os fatos sao muito 

mais importantes que os documentos. 
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Diante dos principios norteadores do direito do trabalho, especialmente o da 

continuidade das relacoes de trabalho, o da protecao e o da presuncao mais favoravel ao 

trabalhador conclui-se que jamais se deve permitir que a simples interpretacao de normas 

trabalhistas diante dos fatos sociais sejam usados no intuito de impedir que o homem valido, 

capaz, como no caso deste trabalho o empregado portador de H I V de prosseguimento ao seu 

contrato de trabalho. Assim, deve ser ele protegido contra discriminates. 

2.1 Conceito de Estabilidade 

Ter estabilidade no direito do trabalho significa o direito de continuar no emprego ate 

mesmo a revelia do empregador desde que inexista uma causa objetiva que determine a 

despedida do empregado. Portanto tem o empregado direito ao seu emprego e de nao ser 

despedido, salvo determinacao de lei em contrario. A estabilidade e uma forma de garantir o 

emprego e de dificultar a despedida arbitraria por parte do empregador. 

Entao se conclui que desde que o empregado cumpra fielmente com as suas obrigacoes 

contratuais e deseje manter o seu vinculo com o empregador, conta com o instituto juridico da 

estabilidade que o garante na manutencao do sem emprego. 

A estabilidade e portanto, uma das formas mais eficazes de se garantir diante de 

determinados casos concretos a aplicacao efetiva dos principios do direito do trabalho e os 

trazidos em nossa Carta Magna. 

Diversos doutrinadores consideram a estabilidade um direito subjetivo do trabalhador 

na defesa do seu bem juridico que e o seu emprego, que garante a sua subsistencia e a de sua 

familia. 

Coibir o direito potestative do empregador em algumas situacoes nada mais e que 

assegurar ao obreiro a aplicabilidade dos principios da dignidade humana ( art. 1°, I I I 
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CF/88); da nao discriminacao ( art. 5 °, CF/88 ); consiste em garantir-se o direito a vida, ja 

que e atraves do trabalho que o individuo assegura para si e sua propria familia condicdes 

minimas de sobrevivencia, e assegura-se tambem o direito ao trabalho ( art. 6 °, CF/88 ). Da-se 

assim o verdadeiro sentido da existencia do direito do trabalho, assegurando a continuidade da 

relacao de emprego que proporciona ao trabalhador muito mais que a manutencao da 

percepcao de salarios, que e a possibilidade de realizar-se profissionalmente fazendo-o sentir 

um individuo capaz e digno. 

Diante de tudo isso e que o direito potestativo do empregador de rescindir o contrato 

nao se pode dar na vigencia da estabilidade, ainda que por razoes economicas. Na estabilidade 

o empregador somente podera dispensar o empregado havendo justa causa ou encerramento 

das relacoes contratuais. Entao, podemos afirmar que sem a estabilidade a lei trabalhista nao 

conseguiria atingir seus fins. 

2.2 Evolucao Historica da Estabilidade no Direito do Trabalho 

A ideia de estabilidade nasce, inicialmente, no servico publico.Uma nocao generica de 

estabilidade ja era prevista no art. 149 da Constituicao de 1824 e a constituicao de 1891 em 

seu art 76, modificava um pouco a orientacao anterior quando dizia: 

"os oficiais do Exercito e da Armada so perderao suas patentcs por 

condenacao em mais de dois anos de prisao, passada em julgado nos 

tribunals competentes. 



23 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O art. 57 assegurava aos juizes federais a vitaliciedade, pois poderiam perder o cargo 

unicamente por sentenca judicial. 

Os servidores publicos passaram a ter direito a estabilidade com a Lei n
 0

 2.924 de 

1915, que proibia a despedida, desde que tivessem dez anos de servico. 

A primeira norma que efetivamente tratou da estabilidade no setor privado foi o 

Decreto n ° 4.682, de 24-1-1923, a chamada Lei Eloy Chaves, constituindo-se num marco 

historico. Eloy Chaves era deputado federal, representante eleito pela categoria dos 

ferroviarios. As ferrovias na epoca eram poucas, mas poderosas. Tinham grande numero de 

empregados. Os empregados mais velhos ficavam sujeitos a doencas e a dispensa em primeiro 

lugar que outros empregados. Teriam de estar amparados assim pela Previdencia Social. Para 

isso, estabeleceu-se uma forma de dificultar as dispensas, isto e, a estabilidade. Essa norma foi 

tambem primeira lei que consagrou a aposentadoria aos ferroviarios. O art. 42 declarava que: 

depois de 10 anos de servicos efetivos, o empregado das empresas a que se 

refere a presente lei so podera ser demitido no caso de falta grave constatada 

em inqucrito administrative, presidido por um engenheiro da inspetoria c 

Fiscalizacao das Estradas de Ferro. 

A estabilidade foi estendida a outras categorias, como ao pessoal das empresas de 

navegacao maritima ou fluvial (Lei n ° 5.109/26), aos portuarios (Decreto n ° 17.940, de 11-

11-1927), aos empregados em empresas de transportes urbanos, luz, forca, telefone, telegrafos, 

portos, agua e esgoto (Decreto n ° 20.465, de 1-10-1930). Os bancarios, por meio do Decreto n 

° 24.615 de 9-7-1934, tiveram direito a estabilidade aos dois anos de servico (art. 15), o que foi 
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revoado pelo art. 919 da CLT. A Lei n ° 62, de -1935, estendeu a estabilidade aos empregados 

da industria e comercio, que ainda nao tinham beneficios concedidos pela Previdencia Social, 

conforme seu art. 10: 

os empregados que ainda nao gozaram da estabilidade que as leis sobre 

institutes de aposentadorias e pensoes tem criado, desde que contcm 10 anos 

de servico efetivo no mesmo estabelecimento, nos termos desta lei, so 

poderao ser demitidos por motivos devidamente comprovados de falta grave, 

desobediencia. indisciplina ou causa de forca maior. nos termos do art. 5 °. 

A Lei n
 0

 62 tambem desvinculou a estabilidade da legislacao previdenciaria, onde 

nasceu. 

A Constituicao de 10-11-1937 esclarecia, na alinea f do art. 137, que nas empresas de 

trabalho continuo, a cessacao das relacoes de trabalho, a que o trabalhador nao haja dado 

motivo, e quando a lei nao lhe garanta a estabilidade no emprego, cria-lhe o direito a uma 

indenizacao proporcional aos anos de servico. 

Pelo Decreto-lei n ° 39, de 3-12-1937, a falta grave era verificada perante Ministerio do 

Trabalho, Industria e Comercio e julgadas pelas Juntas de Conciliacao e Julgamento. Com a 

edicao do Decreto-lei n ° 1.237/39, os inqueritos administrativos passaram a ser julgados pelos 

Conselhos Regionais do Trabalho, em funcao da organizacao da Justica do Trabalho pela 

referida norma. O Decreto-lei n
 0

 2.851, de 1940, estabeleceu que os inqueritos seriam 

ajuizados, perante as Juntas de Conciliacao e Julgamento, dentro de 30 dias a contar da 

suspensao do empregado em razao da falta grave noticiada. 
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A CLT, de 1943, disciplinou a estabilidade nos artigos 492 a 500. Todo empregado que 

completasse dez anos na empresa nao poderia ser dispensado, salvo motivo de falta grave, 

devidamente verificada em inquerito judicial para a sua apuracao, ou por forca maior 

efetivamente comprovada (art. 492 da CLT). 

A Constituicao de 18-9-1946 reconhecia ao trabalhador, no inciso X I I do art. 157, 

estabilidade, na empresa ou na exploracao rural, e indenizacao ao trabalhador despedido, nos 

casos e nas condicoes que a lei estatuir. Com a promulgacao da lei n ° 5.107, 13-9-66, que 

versava sobre o FGTS, o sistema de estabilidade ficou mitigado, pois as empresas so admitiam 

empregados que fossem optantes do FGTS. 

A Constituicao de 24-1-1967 estabeleceu um sistema alternativo entre estabilidade ou 

fundo de garantia, ou, seja, havia um sistema optativo para o obreiro a estabilidade, com 

indenizacao ao trabalhador despedido, ou fundo de garantia equivalente ( art. 158, X I I I ). A 

EC n ° 1, de 1969, nao modificou essa orientacao. 

A Constituicao de 1988 modificou o sistema que ate entao vinha sendo seguido, pois 

extinguiu a estabilidade e a alternatividade que existia com o fundo de garantia, ao estabelecer, 

no inciso I do art. 7
0

: 

relacao de emprego protegida contra a despedida arbitraria ou sem justa 

causa, nos termos da lei complementar. que prevera indenizacao 

compcnsatoria dentrc outros direitos. 
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Entende-se que nada impede, entretanto, o estabelecimento da estabilidade por meio da 

legislacao ordinaria ou ate mesmo por intermedio da legislacao complementar, que tratara da 

despedida arbitraria ou sem justa causa. 

A Lei n ° 7.839, de 12-10-89, em seu art. 12, ressalvou o direito adquirido dos 

trabalhadores que a data da promulgacao da Constituicao de 1988 ja tinham direito a 

estabilidade no emprego. O atual art. 14 da Lei n
 0

 8.036, de 11-5-90, que trata do FGTS, fez a 

mesma ressalva. 

Atualmente, o direito do trabalho preve taxativamente estabilidade aos seguintes 

trabalhadores: 

Empregados urbanos e rurais, salvo os domesticos, nao optantes do FGTS, que 

completaram dez anos de servico na mesma empresa ou grupo de empresas, ate 05 de outubro 

de 1998, tambem denominada estabilidade decenal. 

Empregados eleitos para orgaos de administracao das entidades sindicais (sindicatos, 

federacoes e correspondentes suplentes, desde o registro da candidatura ate um ano apos o 

final do mandato (art. 8°, V I I I , da CF e o paragrafo 3° do art. 543 da CLT) , inclusive os que 

atuam na atividade rural (paragrafo unico do art. 1° da Lei 5.889/73). 

Empregados eleitos por entidade sindical para representantes, e respectivo suplente da 

categoria, grupo ou ramo profissional em tribunal do trabalho, conselho de previdencia social 

ou colegiado de outros orgaos publicos (arts. Citados na alinea anterior). 

Empregados eleitos para o cargo de direcao e representacao (art. 511 da CLT), a partir 

do registro da candidatura ate um ano apos o final do mandato (paragrafo 3° do art. 543 da 

CLT). 

Aos empregados eleitos diretores de cooperativas por ele criadas nas empresas em que 

trabalham (Lei 5.764/71); 
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Aos servidores publicos civis da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municipios, da administracao direta, autarquias e fundacoes de direito publico, admitidos sob 

o regime trabalhista (CLT - FGTS) e em exercicio na data da promulgacao da Carta Magna de 

1988 ha, pelo menos, cinco anos continuos, ressalvada a hipotese de cargo, funcao ou emprego 

de confianca ou em comissao (art. 19 do referido ato). 

Aos titulares e suplentes da representacao dos trabalhadores no Conselho Nacional da 

Previdencia Social, ate um ano apos o termino do mandato (art. 3°, paragrafo 7° da Lei 

8.213/91). 

Aos titulares e suplentes da representacao dos trabalhadores no Conselho Curado do FGTS, 

ate um ano apos o termino do mandato (art. 3°, paragrafo 9° da Lei 8.036/90). 

Aos titulares e suplentes de representacao das Comissoes Internas de Prevencao de 

Acidentes (CIPA) , ate um ano apos o termino do mandato (art. 10, I I , a, do ADCT e 165 da 

CLT). 

Para a empregada, desde a confirmacao da sua gravidez ate cinco meses apos o parto 

(art. 10, I I , "b" do ADCT). 

Ao empregado que sofreu acidente do trabalho pelo prazo de doze meses, apos a 

cessacao do auxilio-doenca acidentaria da Previdencia Social, independentemente da 

percepcao de auxilio-acidente (art. 118 da Lei 8.213/91). 

2.3 Classificacao da Estabilidade. 

Com base no estudo teorico na doutrina competente percebe-se que de um modo geral 

a estabilidade classifica-se em. 

Estabilidade defmitiva (tambem chamada de absoluta ou decenal) que e destinada, em 

principio aquele empregado que, nao tendo feito opcao pelo regime do FGTS, contasse com 
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10 anos ou mais de servico na mesma empresa. A CF/88, por sua vez, tornou o regime do 

FGTS obrigatorio. Com isso so possuem estabilidade decenal aqueles que adquiriram 10 anos 

de servico ate 04.10.88, nao sendo optantes do regime do FGTS. Desta forma a CF de 1988 

aboliu o regime da estabilidade absoluta, com excecao dos servidores publicos civis da Uniao, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, da administracao direta autarquica e das 

funcoes publicas, em exercicio na data da promulgacao da constituicao, ha pelo menos cinco 

anos continuados, admitidos atraves de aprovacao previa em concurso publico, na forma do 

art. 37 da Constituicao, sao considerados estaveis no servico publico. 

Estabilidade provisoria (relativa ou especial) que e destinada a alguns trabalhadores em 

situacoes especiais, como os dirigentes sindicais, representantes dos trabalhadores no 

Conselho Curador do FGTS e Conselho Nacional de Previdencia Social, empregada gestante, 

empregados eleitos para CIPA, empregado acidentado, etc. 

2.4 Extincao da estabilidade. 

Ter estabilidade e acima de tudo um direito do trabalhador que impede o empregador 

de apenas de acordo com a sua conveniencia demitir o empregado embora pague a 

indenizacao proporcional ao tempo de servico. Se o empregado estavel praticar falta grave, seu 

empregador podera demiti-lo mas sera preciso comprovar tal acontecimento na justica do 

trabalho. Tal prova e imprescindivel para rescindir o contrato de trabalho. 

E importante ressaltar que se o empregador nao suspender o empregado e requerer o 

inquerito judicial no prazo de ate trinta dias, contados da suspensao, entende-se que ha perdao 

tacito nos termos do art. 453 da CLT, decaindo tal direito 

Baseado no principio fundamental do Direito do Trabalho da Irrenunciabilidade de 

Direitos o empregado nao pode renunciar direito de estabilidade. Mesmo quando ocorrer 
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extincao do estabelecimento em que o estavel trabalha e houverem outras filiais em 

funcionamento, o empregador so podera transferi-lo sem a sua anuencia , se ocorrer motivo de 

forca maior (acontecimento extraordinario e imprevisivel, que o empregador nao der causa, 

ex.: incendio, enchente), nos termos do art. 498 da CLT. Caso contrario o empregador devera 

indeniza-lo em dobro (art. 497 da CLT). 

Desta forma, so e valida a rescisao contratual de empregado estavel quando o mesmo 

pede demissao sendo assistido por seu respectivo sindicato, ou se nao houver, perante 

autoridade local competente do Ministerio do Trabalho (Delegacias Regionais), ou pela Justica 

do Trabalho, na forma do art. 500 da CLT. 

F. recomendavel, na homologacao final, fazer constar que o trabalhador tem ciencia de 

que esta abrindo mao dos direitos decorrentes da estabilidade, de forma a estar se demitindo 

conscientemente. Esta anotacao, entretanto, nao se faz obrigatorio, servindo apenas para evitar 

futura acao judicial com base em fraude. 

De acordo com a defmicao do Dr Sergio Pinto Martins (1998): 

Cessa a estabilidade do empregado com sua morte. com a aposentadoria 

espontanea. com a ocorrencia de forca maior, falta grave praticada pelo 

obreiro ou com seu pedido de demissao. Com a morte do empregado nao ha 

que se falar em transferencia da estabilidade para seus herdciros. pois ela era 

pessoal, dizia respeito apenas ao trabalhador. O empregado, ao se aposentar 

ou pedir demissao, renuncia ao direito de estabilidade que detinha. 

2.5 Estabilidade Provisoria ou especial 
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E aplicada a alguns empregados que se encontram numa situacao especial dentro de 

um periodo de tempo. Essa condicao garante a manutencao do seu contrato de trabalho. 

Cessada esta causa especial que garante a estabilidade provisoria podera ser demitido sem 

necessidade de motivacao. 

Na garantia provisoria no emprego, o empregador que pretender dispensar o obreiro 

nao necessitara, regra geral, propor a acao judicial prevista nos artigos 494 e 853 da CLT. 

Todavia, conforme licao da doutrina vigente, ha alguns casos legal mente previstos em 

que o inquerito judicial para apuracao de falta grave constitui condicao imprescindivel para a 

dispensa, nao so do empregado portador de estabilidade, mas tambem do: 

Dirigente Sindical onde e vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do 

registro da candidatura a cargo de direcao ou representacao sindical e, se eleito, ainda que 

suplente, ate um ano apos o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 

Dirigente de Sociedade Cooperativa de Empregados, segundo o disposto no art. 55 da 

lei n. 5.764/71. 

Os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas por 

eles criadas gozarao das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais pelo art. 543 da 

Consolidacao das Leis do Trabalho. 

Empregado Membro do Conselho National de Previdencia Social (CNPS). 

Diz o art. 3°, § 7°, da Lei n. 8.213/91: 

Aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em 

atividade, titulares e suplentes, e assegurada estabilidade no emprego. da 

nomeacao ate um ano apos o termino do mandato de representacao. somente 

podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada 

atraves de processo judicial. 
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Empregado Membro do Conselho Curador do FGTS. 

De acordo com o art. 3°, § 9°, da Lei n. 8.036/90. 

Aos mcmbros do Conselho Curador. enquanto represcntantes dos 

trabalhadores. efetivos e suplentes. e assegurada estabilidade no emprego, da 

nomeacao ate um ano apos o termino do mandato de representacao. somente 

podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada 

atraves de processo sindical. 

Ressalvados os casos acima, todos os demais trabalhadores, como os cipeiros eleitos ( 

ADCT, art. 10, I I , a, e art. 165 consolidado ),a empregada gestante ( ADCT, art. 10, I I , b), a 

empregada em gozo de licenca maternidade ( CF, art. 7 °, X V I I I ) e o empregado acidentado ( 

Lei n. 8.213/91, art. 118 ), bem como quaisquer outros empregados destinatarios da garantia 

provisoria no emprego, podem ser dispensados sem a formalidade da acao constitutiva 

negativa ( inquerito judicial ), sendo necessario, apenas, que a dispensa nao seja arbitraria ou 

sem justa causa, entendendo-se como tais, por aplicacao analogica do art. 165 da CLT, aquelas 

que nao derivem de motivos de ordem disciplinar, tecnica, economica ou financeira. A 

existencia de justa causa ou de motivo nao arbitrario pode ser apurada atraves de reclamacao 

trabalhista comum, sendo desnecessario o inquerito judicial, que e uma acao especial. 

Os trabalhadores portadores da garantia provisoria tem direito a reintegracao ao 

emprego enquanto vigorar a condicao especial prevista em norma autonoma ou heteronoma 

que garanta tal direito. 
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CAPITULO 3 A CONCESSAO D A E S T A B I L I D A D E PROVISORIA DO EMPREGADO 

PORTADOR DE H I V E A DISCRIMINACAO N A SUA DISPENSA I M O T I V A D A 

Em se tratando de trabalhador soropositivo, apesar de nao haver expressamente 

delimitado em lei a determinacao da sua estabilidade provisoria, nesta pesquisa procura-se 

demonstrar ser possivel a aplicacao das regras da estabilidade uma vez que devemos levar em 

conta nao apenas a letra da lei, mas as razoes pela qual ela e criada, e a razao da existencia do 

ordenamento trabalhista e justamente a protecao do trabalhador contra atos atentatorios a sua 

dignidade, para isso e salutar a utilizacao das leis trabalhistas porem adequando-as aos 

problemas sociais atuais fazendo uso dos principios trazidos em nossa Constituicao Federal e 

os principios do direito do trabalho que sao alicerces norteadores do direito. 

Nao e absolutamente necessaria a existencia de uma lei expressa para que se aplique 

um direito. Deve-se agir com bom senso, diante do espirito das leis trabalhistas diante da 

inegavel gravidade do problema da epidemia da AIDS e seus problemas trazidos a esfera de 

trabalho. 

Os juizes, aplicadores do direito devem adaptar os instrumentos hermeneuticos com o 

fim de dar evolucao e construcoes criativa ao meio social. Afinal, o fim social e o bem maior 

do direito, nao pode ser traduzido unica e exclusivamente na interpretacao literal das leis. E 

importante lembrarmos que os juizes devem ser propagadores de justica e nao propagadores 

de leis. 

3.1 Estabilidade provisoria do empregado portador de H I V 

Diante do enorme crescimento da AIDS pode-se constatar que a doenca apresenta-se 

com o verdadeiro "mal do seculo". 
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Nao se pode mais ser indiferente diante desse grave problema que a cada dia toma 

proporcdes cada vez maiores, surtindo efeitos e influencias nos varios setores sociais. 

Lado a lado com a doenca, ate entao incuravel, surgem o preconceito e a 

discriminacao, oriundos da falta de informacao e de conhecimento advindos do proprio 

enigma que envolve a doenca. 

O portador do virus passa a ser discriminado no meio em que vive, tenta enquanto pode 

esconder ser portador do mal, mas quando isso ja nao mais e possivel e praticamente obrigado 

a retirar-se do convivio da comunidade em que vive. 

Conseqiientemente surgem os reflexos no ambito laboral - o empregador ao tomar 

conhecimento da doenca do empregado o dispensa por medo de ter em seu quadro funcional 

um portador do virus H I V , medo da repercussao que tal fato pode causar em relacao aos 

demais empregados e as pessoas em geral. 

Comportamentos discriminatorios surgem justamente pela falta de informacao, tendo 

em vista que, comprovadamente nao se contrai o virus da AIDS pelo fato de estar no mesmo 

lugar que uma pessoa infectada, utilizar os mesmos talheres, o mesmo sanitario, um aperto de 

mao, enfim, contrai-se o virus em consequencia de um comportamento de risco adotado. 

Diante dessa assertiva se afirmar que o portador do virus pode prosseguir com suas 

atividades sem que isso signifique riscos aos demais empregados alem de que o fato de ser o 

portador do virus nao significa necessariamente desenvolver a doenca, podendo o empregado 

manter estavel sua condicao fisica atraves do uso continuo de medicamentos. 

E essa protecao que nos interessa - a protecao do portador do virus H I V contra 

despedidas arbitrarias e injustas. 
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O direito nao permite nenhum tipo de preconceito ou discriminacao. Esse e um dos 

principios gravados em nossa Constituicao Federal quando trata dos Direitos e Garantias 

Fundamentals em seu artigo 5 °: 

Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza. 

garantindo -se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 

inviolabilidade do direito a vida. a liberdade. a seguranca e a propriedadc 

nos termos seguintes .... 

A Convencao 111 da Organizacao Intemacional do Trabalho tambem proibe qualquer 

tipo de discriminacao nas relacoes de trabalho, nao admitindo qualquer tipo de ato que possa 

infringir ou alterar a igualdade de oportunidades e tambem de tratamento, quando se tratar de 

materia de emprego ou profissao. citamos tambem o artigo V l l da Declaracao Universal dos 

Direitos do Homem, a saber: 

Todos sao iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer distincao a igual 

protecao da lei. todos tem direito a igual protecao contra qualquer 

discriminacao que viole a presente declaracao e contra qualquer incitamento 

a tal discriminacao. 

Nao se pode admitir que pessoas em capacidade produtiva (uma vez que a maior 

incidencia de casos esta entre pessoas com faixa etaria de 20 a 39 anos, em plena capacidade 
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produtiva) sejam privadas do trabalho, direito que lhes e reservado no titulo dos Direitos 

Sociais de nossa Constituicao Federal em seu artigo 6 °: 

Sao direitos sociais a educacao, a saude, o trabalho, o lazer, a seguranca. a 

previdencia social, a protecao a matemidade e a infancia. a assistencia aos 

desamparados. na forma desta Constituicao. 

O trabalho significa para o portador do virus uma forma de insergao no meio social, de 

superapao do mal que lhe aflige, e a principal forma de manter a sua subsistencia e de garantir 

a manutencao de sua saude e de sua dignidade. 

Lembre - se que a dignidade da pessoa humana e um dos fundamentos contidos no 

artigo 1 °, I I I de nossa Carta Magna. 

A legislacao brasileira, infelizmente, ainda e omissa no assunto, o que da margem para 

alguns estudiosos afirmarem nao ser possivel a aplicacao da estabilidade provisoria do 

empregado portador da AIDS uma vez que estaria havendo uma transgressao a regra restritiva 

que elenca as "possiveis estabilidades", sejam estas a estabilidade decenal adquirida, a 

estabilidade sindical, a estabilidade da empregada gestante, a estabilidade do diretor de 

cooperativa de empregados, a estabilidade de membro da CIPA, a estabilidade do empregado 

acidentado 

Sabe-se que ao defender a estabilidade provisoria do empregado aidetico surge uma 

margem a ideia de que aos empregados acometidos por outras doencas tambem deveriam ser 

protegidos por tal escudo juridico; como e o caso dos doentes de lepra porem tem-se em vista 

ao defender neste trabalho especialmente o empregado portador do virus H I V o preconceito 

que envolve esta doenca, preconceito tamanho que da ao portador o estereotipo de incapaz, 



36 

impure capaz de reduzi-lo a nada. Ainda mais, levamos em consideragao o crescimento 

alarmante do numero de contaminados pelo virus. 

Aos operadores do direito nao e permitida a omissao e o preconceito diante da falta de 

dispositivos taxativos capazes de proteger efetivamente o empregado aidetico e que possam 

retira-lo o direito a garantias fundamentais trazidas em nossa Constituicao Federal, nao lhe 

assegurando o direito ao trabalho que e fundamental e alicerce para a edificacao de um homem 

digno, util, capaz de manter a si e sua familia, e suprir as necessidades advindas com a propria 

doenca. 

Os artigos 8
 0 e 9

 0 da Consolidacao das Leis do Trabalho assim prescrevem: 

Art. 8
 0 As autoridades administrativas e a justica do trabalho. na falta dc 

disposicoes Iegais ou contratuais, decidirao conformc o caso pela 

jurisprudencia, por analogia, por equidade e outros principios e normas 

gerais de direito, principalmente do direito do trabalho e ainda. de acordo 

com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de mancira que 

nenhum interesse de classe ou particular prevaleca sobre o interesse publico. 

Paragrafo Unico- O direito comum sera fontc subsidiaria do direito do 

trabalho, naquilo em que nao for incompativel com os principios 

fundamentais deste. 

Art. 9
 0 Serao nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de 

desvirtuar. impedir ou fraudar a aplicacao dos preceitos contidos na presente 

consolidacao. 

Nessa mesma linha de raciocinio, o artigo 3 °inciso IV da vigente Constituicao 

prescreve que: 
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Art. 3
 0 Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do 

Brasil: 

IV- Promover o bem de todos sem preconceitos de origem. raca. cor. idade. 

e quaisquer outras formas de discriminacao. 

E importante ressaltar que ja existem certas precaucoes quanto as necessidades do 

portador do HIV, inclusive a Lei 7.670 , em seu artigo primeiro, permite que os portadores da 

SIDA (Sindrome da Imunodeficiencia Adiquirida) levantem os valores correspondentes ao 

FGTS, independente de rescisao do contrato individual de trabalho, ou de qualquer outro tipo 

de peculio a que o paciente tenha direito. Entretanto, apenas paleativos nao podem ser 

considerados suficientes para que o problema se encontre totalmente resolvido. Deve-se 

discutir um mecanismo realmente eficaz e definitive contra o aidetico no seu ambito de 

trabalho, contra a sua dispensa imotivada e o meio mais eficaz para isto e a estabilidade. 

Tem-se entao o entendimento de ser possivel garantir ao empregado portador do virus 

HIV protecao eficaz sem que seja necessaria a espera da criacao de novas leis, utilizando dos 

dispositivos legais ja existentes. Parte-se da ideia de que sendo o empregador conhecedor do 

estado de saude do empregado, tendo ciencia de que possui em seu quadro funcional um 

portador do virus HIV, a dispensa injustificada, imotivada, devera presumir-se discriminatoria. 

Desta forma todas as vezes que o empregado portador do virus HIV for dispensado 

sem justa causa, tal dispensa sera considerada discriminatoria. Ha de se ressaltar ser tal 

discriminacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "juris tanttm", ( que ad mite prova em contrario ) cabendo ao empregador a 

prova de que a dispensa nao se deu pelo fato da condicao fisica do empregado; sendo assim 

cabera ao empregado portador do virus HIV, imotivadamente demitido, todos os beneficios 
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concedidos pela lei 9.029/95 e contra o empregador deverao ser aplicadas as penas inclusas na 

mesma lei, cujos fundamentos adequados para a sua compreensao se encontram no anexo 1. 

Aplicando-se analogicamente o disposto na Lei supracitada, podemos assegurar ao 

empregado portador do virus HIV, condicoes para que possa manter-se dignamente ate que a 

doenca se manifeste efetivamente, momento em que lhe serao assistidos todos os beneficios da 

Lei 7.670 de 08 de setembro de 1988 que esta presente no anexo 2. 

Este e um problema de todos, do qual o Direito como ciencia social que e nao pode se 

omitir e permitir que individuos capazes para o trabalho sejam discriminatoriamente 

dispensados por pura falta de informacao e preconceito, negando-lhes o direito de realizarem-

se profissionalmente e manterem sua subsistencia e dignidade, assegurar o direito ao trabalho. 

e assegurar e proteger o direito a vida, bem que a todo tempo, deve ser tutelado pelo Direito. 

3.2 A legislacao estrangeira 

Em funcao dos avancos cientificos chegou-se a conclusao e porque nao dizer a 

conscientizacao de que a AIDS pode afetar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e 

felizmente nao se fala mais em grupos de risco e sim em comportamentos de risco. Em funcao 

disso os paises sejam desenvolvidos ou subdesenvolvidos tentam na medida das suas 

possibilidades evitar que o mal se propague ainda mais ao seu povo. 

Os Estados Unidos gastam milhoes de dolares por ano em pcsquisas de 
drogas buscando a cura do mal que aflige milhoes de cidadaos. E no campo 
do Direito do Trabalho verifique-se que os Estados Unidos discutem caso a 
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caso para que se de uma decisao juridica, o que nao proporciona uma certa 
seguranca para revelar como se situam acerca da SIDA e do emprego. 

No entanto, em sua generalidade, sem atender as diversas legislacoes criadas 
em um so pais, cm seus varios Estados. a protccao ao trabalhador e regra, e 
como tal, tern seu carater de igualdade entre trabalhador c empregador. 

A Franca, por sua vez, em 12 de julho de 1990. apresentou a lei que entao 

revelava a inovacao. A partir desse momento. tinha-se a constatacao de que 

as pessoas estariam protegidas por qualquer tipo de discriminacao, seja em 

razao de saude ou de incapacidade. Verifique-se a utilizacao dos termos: 

protegidas e saude, muito bem sintetizados pela legislacao francesa. 

representando critenos de estabilidade e trazendo a razao da generalidade 

para o tcrmo doenca. 

Realmcnte, a legislacao francesa nao abordou especificamente azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AIDS, no 

entanto trouxe o termo generico doenca, o que evidenciou o beneficio de 

protecao no tocante a discriminacao, e, em assim sendo, a despedida 

arbitraria. Muitos dos doutrinadores defendem esta tese. 

Se fosse analisada a legislacao francesa a luz da legislacao patria. sob essa 

argumcntacao incidiria o principio que bem assegura que somcntc nao se 

podcria apreciar o termo doenca e trazer os beneficios contidos na norma 

para o doente e o portador da AIDS, caso existisse uma lei especifica que 

regulamentassc tal doenca. E, mesmo assim, caso se negasse os beneficios 

ao portador ou ao aidetico, na lei especifica, dever-se-ia tomar o tal 

acontecimento como antinomia juridica e observar em qual norma os fins 

sociais sao atingidos. 

Dessa maneira, entendc-sc que a legislacao francesa tern como tese que o 

doente despedido poderia ser reintegrado ao emprego. uma vez que haveria a 

questao da discriminacao/' 

3.3 Aposentadoria por invalidez 

Uma das questoes polemicas acerca do estudo apresentado nesta pesquisa e saber se o 

empregado portador da AIDS poderia ser aposentado por invalidez. 

Isto e totalmente inconcebivel pois tanto o simples portador do virus quanto o doente 

da AIDS tern totais condicoes laborais exceto em casos extremos agravados pelas infeccoes. 

Ate mesmo neste caso o entendimento predominate e o de que a empresa deveria 

6 Informacao on-line. 
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entao modificar a funcao do empregado para que este continue exercendo suas atividades ate 

mesmo porque o portador do virus necessita da convivencia social e professional, e tambem 

nao ha risco de transmissao da doenca no local de trabalho, se tomadas as devidas precaucoes. 

Alem do mais, a aposentadoria por invalidez alem de requerer a incapacidade para o trabalho 

necessita da impossibilidade de reabilitacao, o que so ocorreria nos acometidos por AIDS em 

estagios muito graves da doenca. A aposentadoria por invalidez apenas traria a perda ao 

empregado de todos os beneficios que o trabalho pode somar a sua vida. 

3.4 Dos projetos de lei. 

Havia em tramitacao um projeto de lei do senador Julio Campos, no sentido de dar 

maior seguranca ao doente de AIDS ate que lhe seja dada sua aposentadoria por invalidez. 

O projeto buscava dar estabilidade aos portadores de tal doenca. Entretanto era preciso 

analisar bem a expressao aposentadoria por invalidez e lembrar que conforme foi discutido no 

topico anterior esta so podera ser justamente concedida nos casos mais extremos da doenca 

quando ha o completo impedimento do empregado ao trabalho em virtude das infeccoes. Nao 

se deve permitir em hipotese alguma que no futuro algum projeto e posteriormente uma lei 

venha a ser usada de maneira discriminatoria apenas para retirar do mercado de trabalho uma 

pessoa com plena capacidade de trabalho. 

O senador Lucio Alcantara tambem propos um projeto de lei que buscava alterar a 

CLT para dispor sobre a estabilidade do empregado portador de HIV mas este projeto fora 

arquivado. 

Ha em tramitacao um importante projeto de lei acerca dos empregados portadores de 

HIV aue e de autoria do senador Serys Slhessarenko, que procura definir os crimes contra o 
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0 CONGRESSO NACTONAL decrcta: 

Art. 1° Constitui crime punivcl com reclusao, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 
multa, as seguintes condutas discriminatorias contra o portador do HIV c o 
doente de aids, em razao da sua condicao de portador ou de doente: 

1 - recusar, procrastinar. cancelar ou segregar a inscricao ou impedir que 
permaneca como aluno cm creche ou estabelecimento de ensino de qualqucr 
curso ou grau. publico ou privado; 

II - negar emprego ou trabalho: 

III - exonerar ou demitir de seu cargo ou emprego: 

IV - segregar no ambiente de trabalho ou escolar; 

V - divulgar a condicao do portador do HIV ou de doente de aids, com 
intuito de ofender-lhe a dignidade; 

VI - recusar ou retardar atendimento de saude. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

3.5 A reintegracao do trabalhador aidetico e a ciencia acerca da doenca pelo trabalhador. 

Outro problema a ser discutido e o de saber se qualquer doente de AIDS ou portador de 

HIV ao ser despedido tera direito a reintegracao seja qual for o fato em questao. 

Diferentemente da empregada gestante por exemplo, que tern sua reintegracao 

garantida mesmo que o empregador nao tenha conhecimento da sua situacao o empregado 

portador de HIV so tera direito a reintegracao se a epoca da sua despedida havia o 

conhecimento por parte do patrao da sua doenca. De acordo com a grande maioria dos 

estudiosos que defendem a reintegracao por dispensa do empregado aidetico e preciso haver 

prova de que o trabalhador era portador da Sindrome da Deficiencia lmunologica Adquirida e 

que o empregador tinha previo conhecimento de tal doenca. Assim, nao poderia ser o 

empregado dispenso imotivadamente sob pena de caracterizar-se a discriminacao. 

Dessa forma, observe-se a jurisprudencia nesse sentido 
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Reintegracao. Empregado portador do virus da AIDS. Nao obstante incxista 
no ordenamento juridico lei que garanta a permanencia no emprego do 
portador da Sindrome da Imunodeficiencia Adquirida - AIDS, nao se pode 
conceber que o empregador, munido de poder potestativo que lhe e 
confcrido. possa despedir de forma arbitraria e discriminatoria o empregado 
apos tomar ciencia de que este e portador do virus HIV - Tal procedimento 
afronta o principio fundamental da isonomia insculpido no caput do artigo 
quinto da Constituicao Federal."(grifo nosso). (TST. nos ERR n° 
205359/1995. Ac. da SBDI 1, Rel.: Min. LEONARDO SILVA. in DJU de 
14/05/1999, p.43). 

Entao, quando o empregador nao tomou ciencia da situacao do empregado, nao ha de 

se falar em preconceito e discriminacao, e o mais correto e que se entenda que nao se constitui 

uma despedida arbitraria. Uma das solucoes possiveis e que tern sido utilizada em varios 

locais do Brasil e a no sentido de por acordos, se perfazer a reintegracao, o que representa um 

grande avanco. 

3.6 Posicao contraria a concessao de estabilidade provisoria ao portador de HIV. 

A corrente contraria ao posicionamento favoravel, ou seja, que entende nao ter direito 

o empregado portador do virus HIV a estabilidade provisoria, cujo grande expoente e o Sr. Dr. 

Juiz do Trabalho Sergio Pinto Martins, baseia sua ideia no fato de em nao havendo lei 

expressa que determine a estabilidade ao empregado enfermo entao nao haveria violacao do 

principio da igualdade e invoca para a fundamentacao de sua tese o principio da legalidade no 

qual ninguem esta obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senao em virtude de lei. 
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Quanto ao disposto no inciso XLI do art 5° da carta magna que estabelece que a lei 

deve punir os atos que estejam contra os direitos e as liberdades fundamentais diz o referido 

autor que tal dispositivo constitucional e de eficacia limitada e como nao editada a lei 

ordinaria que o regulamente, nao haveria nenhuma possibilidade de reintegracao do aidetico 

com base em tal preceptive 

Surge entao uma questao interessante pois, para que foram criadas as normas 

trabalhistas, senao para proteger o hipossuficiente, garantindo-lhe atraves de seus principios 

quais sejam o da protecao ao trabalhador; da nao discriminacao nas relacoes do trabalho; da 

norma mais favoravel ao trabalhador entre outros; tratamento digno, condicoes minimas de 

seguranca, salarios, e a protecao contra despedidas injustas que atentem contra a preservacao 

da dignidade humana. 

O direito deve acompanhar as mudancas trazidas com o passar dos tempos e esse e um 

trabalho reservado para nos operadores do Direito, ou seja, adequar a lei ao fato concreto 

levando em consideracao o espirito da existencia do proprio direito que nao pode significar um 

fim em si mesmo mas sim uma proposta e um meio eficaz de se garantir aos individuos os 

direitos e garantias fundamentais elencados em nossa Carta Magna. Conforme Voltaire: 

"quern nao vive o espirito do seu tempo, do seu tempo aproveita apenas os males" 

A grande maioria dos julgados caminha para este entendimento: o de presumir-se 

discriminatoria a dispensa imotivada do empregado portador do virus HIV se era tal fato do 

conhecimento do empregador. Observa-se assim: 

AIDS- REINTEGRACAO - DESPEDIDA ARBITRARIA E DISCRMTNATORIA - A 

aplicacao da Lei 9.029/95 de maneira analogica nao tern o condao de atritar com as normas 

constitucionais garantidoras dos direitos "minimos"dos trabalhadores, na medida em que, 

aqui, nao se vislumbra simples despedida arbitraria, mas sim despedida arbitraria e 

discriminatoria. Equivoca-se a Embargante ao considerar que a decisao turmaria lesiona 
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preceito de ordem constitucional, uma vez que este orgao julgador tao somente cuidou, e de 

forma bastante cautelosa, para que a Carta Magna deste Pais restasse devidamente observada e 

respeitada. Logo, tem-se que e a propria Constituicao Federal que proibe de maneira 

inequivoca, no caput do seu artigo 5 °, qualquer especie de discriminacao. Depreende-se, pois, 

dai, que a supracitada norma tambem, alcanca as relacoes de trabalho. ( TST ED RR 

217.791/1995-3- 2 a T. Rel. Mia Valdir Righetto - DJU 22.05.1998 ). 

PORTADOR DO VIRUS HIV - DESPEDIMENTO INJUSTO - PRESUNQAO DE 

DISCRIMINACAO - REINTEGRACAO - O despedimento injusto de empregado portador 

do virus HIV, ainda que assintomatico, presume-se discriminatorio e, como tal, nao e tolerado 

pela ordem juridica patria, impondo-se, via de conseqiiencia, sua reintegracao. Referencias: 

Constituicao Federal, arts 3 0 IV, e 7 ° XXXI. ( TRT 3 ° R - RO 16.691/94 - 3 a T. - Rel. Juiz 

Levi Fernandes Pinto -DJMG 05.09.1995 ). 

REINTEGRACAO NO EMPREGO - PORTADOR DO VIRUS DA AIDS -

DISCRIMTNACAO POR PARTE DA EMPRESA - PRTNCfPTO DA TSONOMTA -

VIOLACAO Reintegracao - Portador do virus da AIDS - discriminacao O trabalhador 

portador da sindrome da imunodeficiencia adquirida e restando demonstrada a discriminacao 

por parte da empresa, faz jus a reintegracao ao emprego ou indenizacao correspondente, 

insculpido no principio da isonomia garantida aos trabalhadores pela Constituicao". ( AC un 

da 4 a T do TRT da 2 a R. RO 02990042215 - Rel. Juiz Miguel Gantus Junior j 23.11.99 

Recte: Jose Marcelo Abrantes; Recdo: Condominio Edificio The Park Hall- DO SP 

03.12.99,pl45 ementa oficial). 

REINTEGRACAO NO EMPREGO - PORTADOR DO VtRUS DA AIDS - DEMTSSAO 

- ATO DISCRIMINATORIO - DIREITO POTESTATIVO DO EMPREGADOR -

ABUSIVIDADE Despedida de empregado aidetico. A pratica de atos discriminatorios pelo 
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empregador esta vedada pelos arts. 3 ° e 5 0 da Constituicao federal, bem como pela Lei n 0 

9.029/95. Quando o empregador despede o empregado por qualquer motivo discriminatorio 

estara exercendo de maneira abusiva o sue direito potestativo de despedir. A conseqiiencia de 

tal ato outra nao pode ser que a sua invalidacao atraves da reintegracao capaz de restabelecer o 

status quo ante". ( AC un da 7 a T do TRT da 1 a R - RO 997/98 - Rel. Juiz Carlos Alberto 

Araujo Drummond - j 10.12.99 DJ RJ n 28.01.00, p 84 - ementa oficial). 

REINTEGRACAO - PORTADOR DE AIDS - TUTELA AN TEC I PAD A Ao virulento 

alastramento do HIV no mundo correspondeu ampla divulgacao dos seus sintomas, de forma 

que as caracteristicas fisicas com que se manifestam em sua fase terminal ja sao de amplo 

conhecimento publico. O carater discriminatorio da doenca e notorio e de repercussao 

mundial, de tal modo que inocorrendo razao disciplinar, economica ou fmanceira para o 

despedimento do soropositivo, e flagrante a discriminacao que atenta contra o artigo 3 °, IV, 

da Constituicao Federal. Alias, o principio da nao discriminacao esta consagrado na 

Convencao I I I da OIT, sob o enunciado de que a isonomia de tratamento para com os 

empregados e caracteristica do direito do trabalho com a fmalidade de rejeitar toda e 

qualquer discriminacao inclusive em face das condicoes fisicas e de saude do trabalhador, 

sempre que presente a possibilidade de cumprimento do contrato. A Convencao 111 foi 

aprovada pelo Decreto Legislativo n ° 104, de 24.11.64, e promulgada pelo Decreto n ° 62.150, 

de 19.01.68. Outros principios podem ser invocados em defesa da manutencao do contrato 

empregaticio do aidetico, como o da garantia de emprego, insculpido no artigo 7 °, da 

Constituicao Federal, e que nao exaure na indenizacao compensatoria de 40% do FGTS; e o 

principio da seguridade social, constitucionalmente consolidado atraves do Sistema Nacional 

de Seguridade Social, do qual o trabalhador e participe a partir do momento em que firma o 

pacto laboral. Em suma, somente o estrabismo de uma visao estreitamente legalista, alienada 

da realidade contemporanea, insensivel as mazelas da condicao humana e refrataria a 
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convivencia com a natureza dinamica do direito, pode desprezar o papel criativo do 

magistrado na integracao das lacunas normativas e, assim, fria e discriminatoriamente concluir 

que a inexistencia de previsao textual representa pretexto suficiente para condenar o 

empregado aidetico a insubsistencia da propria sorte. A prodigalizacao da tutela antecipada 

para fins de reintegracao do aidetico e objeto de posicionamento jurisprudential favoravel, 

como nesta ementa em mandado de seguranca: AIDS - Reintegracao - Mandado de 

Seguranca. Sendo o trabalhador portador de doenca que pode leva-lo a morte, estando prestes 

a adquirir o direito a estabilidade no emprego, havendo sendo demitido de forma obstativa e 

sendo absolutamente necessario o exercicio de sua atividade professional no combate ao mal 

que o aflige, o transcurso do tempo e imprescindivel para que se evite restar prejudicado o seu 

direito. O periculum in mora e o proprio risco do perecimento da vida do trabalhador. De que 

adiantaria ao empregado sagrar-se vencedor numa acao trabalhista apos sua morte? O direito 

deve ser agil e ser aplicado no momento certo, sob pena de tornar-se inocuo, mormente do que 

neste caso concreto, em que mais importante do que os eventuais valores monetarios em 

discussao e a propria vital necessidade de o empregado exercer funcoes enquanto apto para 

tal"( TST ROMS 110056, AC. N ° 310/95, DJ de 6-3-95, Relator Min. Armando de Brito). A 

imediata reintegracao do aidetico, pois legalmente respaldada no poder geral de cautela do 

juiz, objetiva precipuamente evitar o perecimento do direito reconhecido, ante a 

inquestionavel presenca do perigo na demora, nao raro concretizado em desenlace no curso da 

demanda. ( TRT 2 a R. Ac da 8 3 T., de 7-6-99 REO RO 02.980.341.651- Rel a Juiza Wilma 

Nogueira - Serv Mun Agua e Saneamento x Ailton Moreira ) 

REINTEGRACAO - EMPREGADO PORTADOR DO VIRUS - CARACTERTZACAO 

DE DESPEDIDA ARBITRARIA - Muito embora nao haja preceito legal que garanta a 

estabilidade ao empregado portador da Sindrome da Imunodeficiencia Adquirida, ao 

Magistrado incumbe a tarefa de valer-se dos principios gerais do Direito, da analogia e dos 
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costumes para solucionar os conflitos ou lides a ele submetidos. A simples e mera alegacao de 

que o ordenamento juridico nacional nao assegura ao aidetico o direito de permanecer no 

emprego nao e suficiente a amparar 

uma atitude altamente discriminatoria e arbitraria que, sem sombra de duvida, lesiona de 

maneira fronta o principio da isonomia insculpido na Constituicao da Repiiblica Federativa do 

Brasil. Revista conhecida e provida. Conhecido por Divergencia Jurisprudential. Merito 

provide 

Decisao: Por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para determinar a 

reintegracao da Reclamante ao emprego, bem como para condenar a Reclamada ao pagamento 

dos salarios vencidos a partir da data do ajuizamento da acao ate a efetiva reintegracao e 

implantacao em folha de pagamento, conforme se apurar em execucao. Relator Ministro 

Valdir Righetto, proferida ela 2 3 turma do TST, acordao proferido no Recurso de Revista n ° 

217.791/95, em 14.05.97. 

Do exposto, percebe-se atraves da jurisprudencia moderna adotada no Brasil que a 

dispensa imotivada do empregado portador de HIV corresponde a uma conduta 

discriminatoria por parte do empregador que deve ser punida pelo poder judiciario para 

assegurar a justica no caso concreto, fazendo valer a supremacia das garantias constitucionais 

que protegem o cidadao. 
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CONCLUSAO 

Verificou-se, portanto, ao final desta pesquisa, que de acordo com os principios 

trazidos na Constituicao Federal de 1988, os principios do direito do trabalho e os fins a que se 

destinam as normas trabalhistas, qual seja o de proteger o trabalhador contra a superioridade 

economica do empregador, servindo de escudo contra atos discriminatorios, que atentem 

contra a dignidade humana, salientando que a preservacao da dignidade e um dos fundamentos 

da nossa Carta Magna, ha de se presumir discriminatoria toda e qualquer dispensa imotivada 

do trabalhador portador do virus HIV, desde que tal fato seja do conhecimento do empregador, 

cabendo a esse ultimo a prova de que a dispensa se deu por motivo diverse 

O fato do o individuo ser portador da doenca nao lhe retira a capacidade para o 

trabalho, nem tampouco o direito de exigir as garantias fundamentais asseguradas a todos, sem 

qualquer distincao em nossa Lei maior. 

O Direito do Trabalho, como ciencia social que e, deve marchar no sentido de ao 

menos tentar garantir aos individuos o direito ao trabalho protegido contra atos 

discriminatorios, violadores da dignidade humana. O trabalho ao portador do virus HIV traduz 

nao so a possibilidade de sentir-se util, capaz, auxiliando-o a enfrentar o mal, mais que isso, 

significa a possibilidade de assegurar sua propria existencia, tornando-o capaz de manter sua 

propria subsistencia e a de sua familia, inclusive suprindo as necessidades trazidas com a 

propria doenca. 

Assim sendo, encarando-se como presumidamente discriminatoria a dispensa 

imotivada do empregado portador do virus HIV, licito sera pleitear sua reintegracao ao 

trabalho, aplicando-se por analogia a lei 9.029/95; tendo assim, referido trabalhador direito a 

estabilidade provisoria (aquela concedida ao empregado possuidor de uma condicao especial), 



49 

enquanto capaz para o trabalho, quando isso nao mais acontecer, cabera ao empregador 

encaminha-lo ao INSS, momento em que fara jus aos beneficios da lei 7.670/88. 
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ANEXO 1 

Lei 9.029 de 13 de abril de 1995: 

Art. 1 0 Fica proibida a adocao de qualquer pratica discriminatoria e limitativa para efeito 

de acesso a relacao de emprego, ou sua manutencao, por motivo de sexo, origem, raca, cor, 

estado civil, situacao familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipoteses de protecao ao 

menor previstas no inciso XXXIII do art. 7 ° da Constituicao Federal. 

Art. 2 0 Constituem crime as seguintes praticas discriminatorias: 

I - a exigencia de teste, exame, pericia, laudo, atestado, declaracao ou qualquer outro 

procedimento relativo a esterilizacao ou a estado de gravidez; 

II -a adocao de quaisquer medidas, de iniciativa do empregador, que configurem: 

A) Inducao ou instigamento a esterilizacao genetica; 

B) Promocao do controle de natalidade, assim nao considerando o oferecimento de 

servicos e de aconselhamento ou planejamento familiar, realizados atraves de instituicoes 

publicas ou privadas, submetidas as normas do Sistema Unico de Saude SUS. 

Pena: detencao de um a dois anos e multa. 

Paragrafo unico. Sao sujeitos ativos dos crimes a que se refere este artigo: 

I- a pessoa fisica empregadora; 

II- o representante legal do empregador, como definido na legislacao trabalhista; 
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III- o dirigente, diretor ou por delegacao, de orgaos publicos e entidades das 

administrates publicas direta, indireta e fundacional de qualquer dos poderes da Uniao, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 

Art. 3 ° Sem prejuizo do prescrito no artigo anterior, as infracoes do disposto nesta Lei sao 

passiveis das seguintes cominacoes: 

I- multa administrativa de dez vezes o valor do maior salario pago pelo empregador. 

elevado em cinquenta por cento em caso de reincidencia; 

II- proibicao de obter emprestimo ou flnanciamento junto a instituicoes financeiras 

oficiais. 

Art. 4 0 O rompimento da relacao de trabalho por ato discriminatorio, nos moldes desta 

Lei, faculta ao empregado optar entre: 

I - a readmissao com ressarcimento integral de todo o periodo de afastamento, mediante 

pagamento das remuneracoes devidas, corrigidas monetariamente, acrescidas dos juros 

legais; 

II- a percepcao, em dobro, da remuneracao do periodo de afastamento, corrigida 

monetariamente e acrescida dos juros legais. 



54 

ANEXO2 

Lei 7.670 de 08 de setembro de 1988: 

Estende aos portadores da Sindrome da Imunodeficiencia Adquirida (SIDA/AIDS) os 

beneficios que especifica e da outras providencias. 

Art. 1 ° - Sindrome da Imunodeficiencia Adquirida (SIDA/AIDS) fica considerada para os 

efeitos legais causa que justifica: 

I - a concessao de: 

a) Licenca para tratamento de saude prevista nos artigos 104 e 105 da Lei n ° 1.711, 

de 28 de outubro de 1952; 

b) Aposentadoria, aos termos do disposto no artigo 179, inciso I, alinea "b", da Lei n ° 

1.711, de 28 de outubro de 1952; 

c) Reforma militar, na forma do disposto no artigo 108, inciso V, da Lei n ° 6.880, de 

9de dezembrode 1980; 

d) Pensao especial nos termos do art. 1 0 da Lei n ° 3.738, de 04 de abril de 1960; 

e) Auxilio doenca ou aposentadoria, independente do periodo de carencia, para o 

segurado que, apos filiacao a Previdencia Social, vier a manifesta-la, bem como a pensao 

por morte aos seus dependentes. 

II - Levantamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Servico - FGTS, independentemente de rescisao de contrato individual de trabalho ou de 

qualquer outro tipo de peculio a que o paciente tenha direito. 
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Paragrafo unico - o exame pericial para os fins deste artigo sera realizado no local em que 

se encontre a pessoa, desde que impossibilitada de se locomover. 

Art. 2 0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 3 ° Revogam-se as disposicoes em contrario. 


