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RESUMO 

Este trabalho tem o escopo principal apresentar as consideracoes sobre os direitos 

dos empregados domesticos, realizando uma analise critica no tocante aos direitos 

nao abrangidos a essa categoria, utilizando-se dos metodos, bibliografico, 

comparativo e exegetico. Buscar-se-a trazer a baila um acervo de jurisprudencias do 

TST e dos Tribunals Regionais Federais, visando, com isso, entender o 

posicionamento dos tribunals quanto aos direitos do empregado domestico. De 

forma propedeutica, sera realizada uma abordagem historica dessa especie de 

trabalhador. Procurar-se-a, mesmo que de forma compendiosa, chegar a um 

conceito de empregado domestico, verificando os varios ja existentes, distinguindo 

os domesticos de outros tipos de trabalhadores que com eles se assemelham. 

Adiante, veremos como os outros paises tratam os direitos dos empregados 

domesticos, buscando estabelecer um comparativo entre nossa legislacao e as 

leg is la tes de outras nagoes. Analisar-se-a os direitos protegidos aos domesticos 

pela Constituigao Federal de 1988, atraves de seu art. 7°, paragrafo unico, bem 

como e, principalmente, os nao abrangidos pelo referido dispositivo, verificando, 

ainda, a exclusao dos empregados domesticos da protegao da CLT (Consolidagao 

das Leis Trabalhistas). Nessa linha, buscar-se-a um estudo historico-critico dos 

direitos sociais, procurando analisa-los desde sua genese em Roma ate os dias 

atuais. O presente trabalho tem como tftulo Os empregados Domesticos e seus 

Direitos, tendo por fim precfpuo tentar chegar a um possivel esclarecimento do 

porque da exclusao dos empregados domesticos da maioria dos direitos trabalhistas 

e sociais, buscando expressar o mais real possivel a situagao dessa classe de 

trabalhador que ainda hoje sofre discriminagao tanto nos seus direitos como na sua 

vida pessoal. 

Palavras-chaves: trabalho, direitos, exclusao, discriminagao. 
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INTRODUQAO 

O presente trabalho tem por finalidade analisar a situacao dos empregados 

domesticos, notadamente quanto aos seus direitos trabalhistas e sociais, 

trabalhando com maior enfase os direitos nao abrangidos aos mesmos. Para tanto, 

buscaremos atraves da utilizagao dos metodos bibliografico, exegetico e 

comparativo, realizar uma analise critica acerca dos direitos e situacao dos 

trabalhadores domesticos em nosso pais, levando-se em conta as legislagoes 

existentes sobre essa classe de trabalhador. 

Procurar-se-a. fazer uma analise doutrinaria e jurisprudencial, colhendo-se 

alguns acordaos dos tribunals, os quais entendemos oportunos para um melhor 

entendimento da materia. 

Em razao dos direitos dos empregados domesticos serem entendidos como 

de facil compreensao, buscaremos mostrar que na realidade esses direitos ainda 

sao bastante obscuros e lacunosos e, em regra, injustos ou inexistentes. 

O primeiro capitulo versara sobre a historia dos empregados domesticos e a 

evolugao de seus direitos, procurando analisa-los desde sua genese ate os dias 

atuais, enfocando o desprestigio que essa classe sempre sofreu no decurso do 

tempo. Adiante, procurar-se-a estabelecer o melhor conceito de empregado 

domestico possivel, atraves do estudo dos varios ja existentes na doutrina patria, 

distinguindo-os, ainda, de outras especies de trabalhadores que com eles se 

assemelham. 

No terceiro capitulo mostraremos os generos de empregados domesticos, 

conceituando e especificando cada um, individualizando-os atraves dos requisitos 

fundamentals para se caracterizar um empregado domestico. Em seguida, veremos 

como os outros paises tratam os direitos dos empregados domesticos, procurando 
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fazer um paralelo com o nosso ordenamento juridico, bem como o tratamento social 

empregado aos domesticos em nossa patria. 

Adentrando mais especificamente na esfera dos direitos, sera realizado um 

compendioso estudo acerca dos direitos sociais no capitulo cinco, passando nos 

capitulos seguintes a penetrar o objeto do presente trabalho, ou seja, os direitos dos 

empregados domesticos e, principalmente, os direitos nao abrangidos aos 

domesticos. 

Veremos que varios direitos dos empregados domesticos sao discutfveis, 

rodeando a discussao em torno da nao aplicagao da CLT aos empregados 

domesticos, bem como a nao inclusao de varios direitos trabalhistas no rol do 

paragrafo unico do art. 7° da Constituigao Federal de 1988. 
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1 HISTORIA DOS EMPREGADOS DOMESTICOS E A EVOLUQAO 

DOS S E U S DIREITOS 

Ao longo do tempo o trabalho domestico vem sendo discriminado, nao 

ocupando a posigao a que faz jus na historia laboral da humanidade. Nos primordios 

era exercido por mulheres e criangas, colocados na posigao de servos e escravos. 

No periodo romano o trabalho domestico era realizado pelos servos urbanos 

familiares, distinguindo-os dos demais servos, sejam urbanos ou rusticos. 

De igual maneira verifica-se no feudalismo a presenga do trabalho domestico 

sendo realizado por servos, sendo estes chamados dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servus ministeriafis ou famuli. 

Chegando ao seculo XVII encontramos o trabalho domestico sendo 

executado por diversas pessoas como aias, despenseiros, amas, amas-de-leite, 

amas-secas, cozinheiros, criados e damas de companhia. 

Com diminuigao da distancia entre os homens livres e os servos, chega-se ao 

famulatos, o que leva a igreja a preocupar-se com a situagao dessa classe, o que 

resultou com uma significativa melhoria na sua condigao de vida, passando para a 

categoria de prestador de trabalho, exercendo suas atividades de maneira 

autonoma. 

Foram os Portugueses quern primeiro editaram uma norma disciplinando o 

trabalho domestico, atraves de seu Codigo Civil de 1867, tratando do contrato de 

trabalho domestico. 

Por sua vez, o Codigo Civil portugues serviu de base para o Codigo Civil 

germanico, o qual veio a acrescentar outros temas relativos ao trabalho domestico, 

tais como a locagao de servigos e as obrigagoes do empregador em caso de doenga 

do empregado. 
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No Brasil a Lei de 13 de setembro de 1830 (Martins, 2000) foi a primeira a 

ressaltar a prestagao de servigos feita por "pessoas". 1 fossem estas brasileiros ou 

estrangeiros. Porem, tal diploma era generico, incluindo em seu bojo a classe dos 

empregados domesticos. 

Os escravos trazidos da africa foram os primeiros a realizar o trabalho 

domestico no Brasil, sendo utilizados na cozinha ou como criados. Com a Lei Aurea 

adveio o fim da escravidao no Brasil, muito embora essa libertacao tenha seus 

efeitos muito mais no papel do que na realidade dos escravos, haja vista os mesmos 

nao terem condicoes para sua sustentagao, pois mesmo com sua liberdade, ainda 

continuaram sendo discriminados, razao pela qual muitos dos escravos continuaram 

trabalhando nas fazendas, mas agora na condigao de empregados domesticos. 

A primeira norma que disciplinou o trabalho domestico no Brasil foi o Codigo 

de Posturas do Municipio de Sao Paulo de 1886(Martins, 2000), trazendo as regaras 

para as atividades "dos criados e das amas-de-leite". Especificou a figura do "criado 

de servir" , como sendo "toda pessoa de condigao livre que mediante salario 

convencionado, tiver ou quiser ter ocupagao de mogo de hotel, hospedaria ou casa 

de pasto, cozinheiro, copeiro, cocheiro, hortelao, de ama-de-leite, ama-seca, 

engomadeira ou costureira e, em geral, e de qualquer servigo domestico". De 

acordo com esse diploma, o registro do empregado domestico era realizado na 

Secretaria de Pollcia. Existia o direito ao aviso previo de cinco dias pelo empregado 

e oito dias pelo o empregador. Constituiam motivos de dispensa por justa a causa, a 

doenga que impossibilitasse o empregado de trabalhar e a saida do empregado de 

sua residencia a passeio ou a negocio sem a autorizagao de seu patrao, 

1 Note-se que no tempo do imperio os escravos nao eram considerados como pessoas e sim 

como coisaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {instrumenta vocdlia) 
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principalmente no periodo noturno. Previa a prisao simples em caso de nao 

cumprimento do contrato de trabalho para ambas as partes. 

0 Codigo Civil de 1916 em seu art. 1.216 regulamenta a locagao de servigos 

dizendo: "Toda especie de servigo ou trabalho licito, material ou imaterial, pode ser 

contratada mediante retribuigao", englobando, tambem, os empregados domesticos. 

O Decreto n° 16.107 de 30 de julho de 1923 (Martins, 2000) disciplinou os 

servigos dos empregados domesticos no Distrito Federal. Dizia tal decreto que o 

empregado domestico ao deixar o emprego deveria apresentar a carteira de 

identificagao profissional a delegacia de policia do respectivo distrito dentro de 48 

horas, sob pena de multa. 

Em 1941 surge o Decreto n° 3.078 (Martins, 2000), o qual tratou dos 

empregados domesticos, considerando com tais "todos aqueles que, de qualquer 

profissao ou mister, mediante remuneragao, prestem servigos em residencias 

part iculars ou a beneficio destas". Previa o aviso previo tanto pelo empregador 

como pelo empregado. Devia o empregado possui CTPS, sendo esta expedida pela 

policia, tendo como requisitos para sua expedigao: a) prova de identidade; b) 

atestado de boa conduta passado pela autoridade policial; c) atestado de vacina e 

saude, fornecido por autoridade federal, estadual ou municipal e, onde nao 

houvesse, por qualquer medico, cuja firma deveria ser reconhecida. 

Em 1943, atraves da integragao das diversas normas pertinentes aos 

trabalhadores, chega-se a CLT (Consolidagao das Leis Trabalhistas), que entrou em 

vigor em 10 de novembro de 1943. 

O art. 7° da CLT especifica que: "Os preceitos constantes da presente 

Consolidagao, salvo quando for, em cada caso, expressamente determinado em 

contrario, nao se aplicam: a) aos empregados domesticos, assim considerados os 
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que prestam servigos de natureza nao-enconomica a pessoa ou a familia, no ambito 

residencial destas". Assim, os empregados domesticos permanecem a margem dos 

direitos trabalhistas. 

A lei que versava sobre o repouso semanal remunerado, datada de 05 de 

Janeiro de 1949, nao possibilitava aos empregados domesticos tal direito. 

Continuando na sua saga de marginalizagao, os empregados domesticos 

viram em 1950 atraves do Decreto estadual paulista n° 19.216 (Martins, 2000), a 

aprovagao do regulamento da Secgao de Registro dos Empregados Domesticos, 

orgao vinculado ao Departamento de Investigagao. O objetivo desse regulamento 

era fiscalizar e verificar os antecedentes dos empregados domesticos. 

A Lei n° 2.757 de 23 de abril de 1956 (Martins, 2000) retirou da categoria de 

empregados domesticos os faxineiros, porteiros, zeladores e serventes de predios 

de apartamentos residenciais, caso estes estejam vinculados a administragao do 

edificio e nao a cada morador separadamente. 

O direito do empregado domestico a ser segurado da Previdencia Social, veio 

com a Lei n° 3.807 de 26 de agosto de 1960 (Martins, 2000), asseverando que o 

domestico poderia filiar-se facultativamente a Previdencia. 

Prosseguindo em seu processo de exclusao, os empregados domesticos nao 

foram abragados pela Lei n° 4.214 de 1963 (Martins, 2000) (Estatuto do Trabalhador 

Rural). 

Finalmente em 11 de dezembro 1972 surge a Lei 5.859 (Martins, 2000), 

tratando especificamente dos direitos dos empregados domesticos, trazendo 

algumas melhorias e reparando determinados erros cometidos por outras leis, como 

a inclusao do domestico com segurado obrigatorio da Previdencia Social. Essa lei foi 

regulamentada pelo Decreto n° 71.885 de 09 de margo de 1973 (Martins, 2000). 
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A Lei n° 7.195 de 12 de junho de 1984 (Martins, 2000) estabeleceu a 

responsabilidade civil das agendas de empregados domesticos, trazendo em seu 

art. 1° que "as agendas especializadas na indicacao de empregados domesticos sao 

civilmente responsaveis pelos atos ilicitos cometidos por estes no desempenho de 

suas atividades". 

Quando da Assembleia Nacional Constituinte para a atual Constituigao, nao 

foi incluido nenhum dispositivo tratando dos empregados domesticos por parte da 

Subcomissao dos Direitos dos Trabalhadores. So na Comissao da Ordem Social foi 

incluido o dispositivo que dizia: "sao assegurados aos trabalhadores domesticos, 

alem de outros que visem a melhoria de sua condigao social, os direitos previstos 

nos itens IV, VI, IX, X, XII, XVIII, XIX e XXVII do art. 2°, bem como sua integragao a 

Previdencia Social e aviso previo de despedida, ou equivalente em dinheiro". Assim, 

eram assegurados: a) o salario mfnimo; b) a irredutibilidade do salario; c) 

remuneragao do trabalho noturno; d) protegao do salario; e) salaho-familia; f) licenga 

a gestante; g) licenga paternidade; h) protegao em face da automagao. Na Comissao 

de Sistematizagao a redagao era a seguinte: "sao assegurados a categoria dos 

trabalhadores domesticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XIV, XVI, XVIII 

e XXI do artigo anterior, bem como a integragao a previdencia social. De acordo com 

essa redagao, assegurava-se aos domesticos: a) salario minimo; b) irredutibilidade 

do salario; c) 13 a salario; d) Jornada de seis horas para trabalho realizado em turnos 

ininterruptos; e) remuneragao de servigo extraordinario; f) licenga a gestante; g) 

aviso previo". 

O art. 7° da Constituigao de 1988, no paragrafo unico do inciso XXXIV, reza 

que: "sao assegurados a categoria dos trabalhadores domesticos os direitos 

previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem com sua 
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integragao a Previdencia Social". Sao esses direitos respectivamente: a) salario 

minimo; b) irredutibilidade do salario; c) 13° salario; d) repouso semanal 

remunerado; e) ferias anuais; f) licenga a gestante; g) licenga-paternidade; h) e aviso 

previo; i) aposentadoria. 
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2 EMPREGADO DOMESTICO 

2 1 Denominacao 

A origem da palavra domestico vem do latimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA domesticus, que por sua vez 

vem de domus, que significa lar, casa, sendo o domestico pessoa da casa, do lar, da 

familia, e mais precisamente, a pessoa que trabalha para a familia. 

2 2 Conceito 

0 Decreto-lei n° 3.078 de 27 de fevereiro de 1941, em seu art. 1°, considera 

empregados domesticos "todos aqueles que, de qualquer profissao ou mister, 

mediante remuneragao, prestem servigos em residencias part iculars ou a beneficio 

destas". Note-se que este conceito e muito amplo, nao trazendo uma definigao 

precisa do empregado domestico. 

A Consolidagao das Leis Trabalhistas de 1943, em seu art. 7°, alinea a, diz 

ser empregado domestico "... os que prestam servigos de natureza nao-economica a 

pessoa ou a familia, no ambito residencial destas". 

A Lei n° 605/49 e a Lei n° 4.214/63 trazem um conceito de empregado 

domestico quase identico ao estabelecido na alinea a do art. 7° da CLT. Ja a Lei n° 

5.859/72, conceitua o empregado domestico como "aquele que presta servigos de 

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

residencial destas". Verifica-se o acrescimo da continuidade e a substituigao do 

termo nao-economica para finalidade nao lucrativa. 
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A Lei n° 8.212/91 trouxe o conceito de empregado domestico da seguinte 

forma: "aquele que presta servigos de natureza continua a pessoa ou a familia, no 

ambito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos". Observa-se que o 

conceito e o mesmo da Lei n° 5.859/72, so invertendo a ordem da frase pertinente a 

atividade sem fins lucrativos. 

De todas as conceituacoes percebe-se que o domestico e sempre um 

empregado, e que o que Ihe caracteriza como empregado domestico nao e a funcao 

exercida, mas a presenca dos requisitos inerentes a condicao de domestico, quais 

sejam: a) finalidade nao lucrativa; b) prestacao de servigos a pessoa ou a famflia, no 

ambito residencial destas. 

Quanto ao requisito da finalidade nao lucrativa, alguns autores entendem que 

toda prestagao de servigos que visa a atender as necessidades humanas tem 

finalidade lucrativa. Por tal pensamento entende-se que o empregador nao tem com 

o trabalho do domestico um lucro imediato, como se da com o uso da forga laboral 

de um empregado comum atraves de um estabelecimento comercial, no entanto, a 

partir do momento em que o empregado domestico presta seus servigos para o 

ambito da residencia do empregado, este dispoe de maior tempo e comodidade para 

trabalhar mais tranquilo e em maior tempo e obter maiores lucros. 

O requisito de prestar servigos a pessoa ou a familia, no ambito residencial 

destas, deve ser visto sob um prisma bem aberto, posto que se restringirmos o 

trabalho do domestico apenas para o interior da residencia do empregador 

estaremos excluindo de tal conceito uma serie de empregados, como motoristas e 

jardineiros. Assim, a expressao nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ambito residencial destas deve ser entendida 

como para o ambito residencial destas. 
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Ve-se que o conceito de empregado domestico deve ser revisto, para se 

chegar a uma orientacao precisa do que vem a ser um empregado domestico. 

Sergio Pinto Martins (2000: p39) assim conceitua: 

"... pessoa fisica que presta servicos de natureza continua a pessoa ou a 
familia, para o ambito residencial destas, desde que nao tenha por objetivo 
atividade lucrativa". 

Por tudo que foi dito, entendemos que o conceito supra e bem mais 

abrangente, haja vista inserir requisitos que nao existiam, como a qualidade de 

pessoa fisica, e corrigir alguns erros dos conceitos anteriores. E imperioso que o 

empregado domestico seja pessoa fisica, nao sendo possivel tal trabalho ser 

exercido por pessoa juridica ou por um animal. 

A continuidade tambem e requisito do trabalho domestico, pois este e 

exercido atraves de um contrato de trato sucessivo, nao se exaurindo com uma so 

prestagao, como acontece na compra e venda por exemplo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 3 Distincoes 

2 3 1 Distincao entre empregado domestico e empregado em domiciiio 

O empregado em domiciiio esta conceituado no art. 83 da CLT, onde diz que 

e o executado na habitacao do empregado ou em oficina de familia, por conta de 

empregador que o remunere. Podemos citar como exemplo as costureiras que 

trabalham em suas residencias, permanecendo subordinadas ao empregador e por 

este remuneradas. 0 empregado em domiciiio e regido pela CLT. 
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Ja o empregado domestico presta seus servigos na residencia do 

empregador, levando-se em conta o que foi dito no item 2 2, nao trazendo, ao 

menos imediatamente, lucro para o empregador. O empregado domestico e regido 

pela Lei. 5.859/72. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 3 2 Distincao entre trabalhador domestico e trabalhador eventual 

Como o proprio nome ja dar a entender, o trabalhador eventual esta ligado a 

certo evento, prestando seus servigos em determinada ocasiao e nao mais voltando, 

pois nao existe a caracteristica da continuidade. E o caso do encanador que faz seu 

servigo e vai embora para nao mais retornar, a nao ser em outra ocasiao 

semelhante. 

Diferentemente, o domestico tem a caracteristica da continuidade, prestando 

seus servigos atraves de um contrato de trato sucessivo, ou seja, nao trabalha 

apenas em um determinado evento para o empregador. 

2 3 3 Distincao entre trabalhador domestico e trabalhador temporario 

O trabalhador temporario presta servigos a uma empresa, para atender a 

necessidades transitorias de substituigao de pessoal regular e permanente ou a 

acrescimo extraordinario de servigos, sendo contratado por um periodo maximo de 

tres meses pela empresa de trabalho temporario, tendo finalidade lucrativa. O 

trabalho temporario e regido pela Lei. 6.019/74. 
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Por sua vez, o empregado domestico presta servigos a uma pessoa fisica ou 

a uma familia, nao tendo tempo especifico de contratacao, nem apresentando 

finalidade lucrativa. 
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3 E S P E C I E S DE TRABALHADORES DOMESTICOS 

3 1 Caseiro 

Nao se pode negar o carater residencial de uma chacara, quando nesta nao 

exista atividade agro-economica, sendo apenas uma extensao da residencia urbana, 

destinada ao lazer ou recreio. 

A pessoa que toma conta da chacara quando o proprietario nao esta e 

chamado de caseiro. 

Para se saber se o caseiro e ou nao empregado domestico, antes temos que 

definir a atividade da chacara. Se na chacara se desenvolve atividade agro-

economica, ou seja, atividade com finalidade lucrativa como o plantio e venda dos 

produtos, temos o caseiro com empregado rural. Portanto, para caracterizar o 

caseiro como empregado domestico, faz-se necessario a inexistencia de atividade 

agro-economica na chacara, ate porque o proprio conceito de empregado domestico 

ja exclui a atividade lucrativa. 

A jurisprudencia e pacifica quanto a necessidade de ausencia de atividade 

lucrativa, senao vejamos: (ac. da 3 a T do TRT-3 a Regiao RO 14.955/94, Rel. Juiz 

Sergio Aroeira Graga, j . 7-12-94, Minas Gerais II, 7-2-95, p. 54) 

Empregado domestico - Propriedade destinada ao lazer - E empregado 
domestico o trabalhador em sitio destinado exclusivamente ao recreio, sem 
atividade economica. Recurso provido para julgar a acao improcedente. 

3 2 Diarista 

Questao ainda controversa e a da qualificacao da diarista como empregada 

domestica, tanto a jurisprudencia como a doutrina divergem sobre o assunto. O 
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ponto chave de divergencia encontra-se no requisito da continuidade ou nao-

eventualidade dos servigos prestados pelo empregado domestico, uma vez que a lei 

nao fala em trabalho diario ou cotidiano, deixando subentender que o trabalho pode 

ser exercido em alguns dias da semana, sem deixar de ser continuo. 

Nao ha eventualidade nos servigos de uma diarista que comparece duas ou 

tres vezes por semana na casa do empregador, durante longos anos. Existe sim a 

continuidade na prestagao dos servigos 

Vejamos orientagao da jurisprudencia: (TRT 3 a R., RO 0490/92, 4 a T., Rel. 

Juiz Nereu Nunes Pereira, DJ MG 20-03-93, Sintese Trabalhista n° 47/83) 

Trabalho domestico continuo duas vezes por semana durante dois anos 
ininterruptos. Relacao de emprego. Configura-se a relacao empregaticia o 
trabalho domestico prestado, ainda que duas vezes por semana, de forma 
continua durante dois anos ininterruptos, sendo contraprestacao salarial 
proporcional aos dias trabalhados. 

Porem, se a diarista nao tem dia certo para trabalhar, escolhendo os dias da 

semana para compatibilizar com outros servigos em diversas residencias, nao tem o 

carater de domestico esse trabalho, pois nao ha relagao de emprego, haja vista a 

ausencia do requisito da continuidade. Observe-se: (ao um. da 1 a T. do TRT 3 a 

Regiao, RO 1.101/89, Rel. Juiz Manoel Mendes de Freitas, j . 13-11-89, Minas Gerais 

II, 1-12-89 p. 66) 

Empregada domestica - Lavadeira. A lavadeira que presta servigos em 
residencia particular uma vez por semana, com liberdade para prestar 
servigos em outras residencias e ate para escolha do dia e do horario de 
trabalho, nao e empregada domestica para efeito de aplicacao da Lei n° 
5.859/72, mas prestadora autonoma de servigos. 

Ha quern entenda que o diarista nao e empregado domestico sob qualquer 

hipotese, alegando que o mesmo presta servigos de natureza nao continua, por 
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conta propria, a pessoa da familia, no ambito residencial desta, sem fins lucrativos, 

enquadrando-o, perante a previdencia social como trabalhador autonomo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 3 Vigia de rua 

A denominagao viga e mais correta do que a de vigilante, uma vez que esta 

se refere aos contratados de empresas especializadas em vigilancia e transporte de 

valores. 

Para que o vigia de rua seja considerado empregado domestico e necessaria 

a existencia dos requisitos que configuram a relacao de trabalho, tais como a 

subordinagao ao empregador, continuidade e pessoalidade na prestagao e 

pagamento de salarios. 

0 vigia de rua preta servigos a familia ou a pessoa, para o ambito residencial 

destas e nao produzem atividades lucrativas para os destinatarios de seus servigos. 

Portanto, presentes a habitualidade, a subordinagao, a pessoalidade e o pagamento 

de salarios, o vigia de certo logradouro publico e empregado domestico. 

O fato de receber sua remuneragao de uma unica pessoa que arrecada o 

dinheiro das demais nao descaracteriza o trabalho domestico, nem se pode 

confundir a sociedade de fato que se forma dessa prestagao com o condominio de 

predios, uma vez que o vigia presta servigos a cada residencia em particular. 

E o entendimento da jurisprudencia: (ac. da 3 a T. do TRT da 3 a R., RO 

08081/96, Rel. Juiz Roberto Marcos Calvo, j . 18-11-96, DJMG, 7-12-96, p. 13) 

Vigia residencial - E domestico o vigia residencial cuja prestagao de servico 
beneficia a um grupo de familias, no espaco residencial destas, sem 
finalidade lucrativa. 
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No entanto, o vigia ou porteiro do predio de apartamentos nao e empregado 

domestico e sim comum, sujeito a CLT, estando subordinado ao condominio e nao a 

cada morador em particular. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 4 Motorista 

Para que o motorista seja empregado domestico e preciso que seus servigos 

se restrinjam a pessoa ou a familia, e que nao tenha finalidade lucrativa. Portanto, 

se o motorista leva mercadorias da empresa do patrao para fazer entregas nao sera 

empregado domestico, da mesma forma se o motorista leva seu patrao medico aos 

clientes nao sera domestico, pois seu patrao na em tal qualidade tem finalidade 

lucrativa. 

O servico do motorista caracterizado como empregado domestico deve se 

ater as atividades da pessoa ou da familia como ja foi dito, como levar e trazer seu 

patrao ao trabalho, levar e trazer sua patroa ao cabeleireiro, levar as criangas na 

escola etc. 

3 5 Enfermeira domestica 

Estando cuidando de uma pessoa enferma no ambito de sua residencia e nao 

tendo esta finalidade lucrativa, a enfermeira domestica sera, sem a menor sombra 

de duvida, empregada domestica. 

3 6 Construcao civil 
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Para a condicao de empregado domestico, deve ser observado que a Lei 

regula os servigos prestados em prol da pessoa ou da familia, assim, o pedreiro que 

e contratado para uma reforma nao e empregado domestico, mesmo que o trabalho 

se destine a reforma da casa de residencia da familia. Isso porque o resultado de 

seu trabalho nao se dirige objetivamente a pessoa ou a familia e sim a reforma de 

um patrimonio. 

0 empregador, neste caso, nao desenvolve uma atividade lucrativa, exerce 

atividade economica sem assumir seus riscos inerentes, que nao pode ser 

confundida com economia de consumo, para equiparar-se a economia familiar. 

A construgao civil, por exemplo, nao pode ser considerada uma economia de 

consumo. Esta enquadrada dentro da categoria economica da industria. Por isso os 

empregados contratados para reforma de uma residencia nao devem ser 

considerados empregados domesticos, embora, a reforma executada pelo proprio 

proprietario se destine ao beneficio da familia e nao tenha finalidade lucrativa. 

Sendo certo que a execucao de obras na construgao civil, deve ser realizada 

por profissionais habilitados ou autorizados, como os engenheiros ou os construtores 

licenciados, por expressa disposigao legal, quando um leigo constroi ou reforma a 

casa propria, em situagao administrativamente irregular, estara ele substituindo um 

empreendedor de atividade profissionalizada e incrustada no campo das atividades 

sujeitas a legislagao do trabalho. 

Quando o particular substitui diretamente estes profissionais, torna-se 

tambem empreendedor e, via de consequencia, a correr os mesmos riscos (de 

natureza juridica e economica) que normalmente se corre no exercicio dessa 

atividade e a responder juridicamente pela situagao dos empregados. 
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Contudo, se o mesmo pedreiro fosse contratado para dar manutencao a 

residencia, ainda que eventualmente reformando comodos ou partes da casa, 

estaria ele proporcionando apenas condicao de habitabilidade da familia no imovel, 

portanto, nesta hipotese, poderia ser considerado como empregado domestico. A 

diferenca e sutil, mas e certo que a manutencao persegue o bem-estar da familia e a 

reforma busca a restauracao ou valorizagao de um patrimonio. 



29 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 OS DIREITOS DOS EMPREGADOS DOMESTICOS EM OUTROS 

PAI'SES 

Inicialmente, e precise- salientar que em paises como os Estados Unidos, 

Canada e Australia, o trabalho domestico e muito raro, haja vista o alto custo de sua 

contratacao, razao pela qual as pessoas desses paises se utilizam aparelhos como 

maquinas de lavar roupas, maquinas de lavar pratos, microondas, secadoras etc. 

4 1 Alemanha 

Podemos verificar a existencia de dois conceitos de empregado domestico na 

Alemanha. Em sentido amplo temos os empregados que prestam servigo em casa 

alheia e em sentido estrito os que trabalham na comunidade familiar. Ve-se que o 

primeiro conceito e o mais indicado, posto que engloba tanto aqueles empregados 

que residem no local de trabalho com aqueles que prestam servigos alternadamente. 

0 contrato de trabalho deve ser escrito, contendo o dia do inicio, o valor do 

salario, Jornada de trabalho, descansos e salariozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura. 

Em regra a Jornada de trabalho e de 38 horas e 30 minutos, entre 6 horas e 

20 horas, nao podendo ultrapassar 10 horas, em cinco dias uteis. Ha um intervalo de 

20 minutos para um lanche pela manna e de 30 minutos para almogo ou lanche, 

sendo o intervalo entre jornadas de 11 horas. 

As ferias sao estabelecidas nos contratos coletivos e, na sua ausencia, rege-

se pela legislagao federal, a qual estabelece um periodo de 18 dias uteis 

considerados de segunda a sabado. Existe uma parte das ferias que nao pode ser 

vendida tendo os empregados o prazo prescricional de dois anos para pleitearem 

seus direitos em caso de diferenga salarial. 
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0 empregador dever fazer seguro contra acidentes de trabalho para o 

empregado domestico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 2 Argentina 

Na Argentina, os empregados domesticos sao regidos pelo Decreto-lei n° 326 

de 14 de Janeiro de 1956 (Martins, 2000), onde reza que sao domesticos os 

empregados de ambos os sexos que prestem servigo na vida domestica e que nao 

tragam para o empregador lucro ou beneficio economico, nao se considerando 

empregados domesticos os que prestem servigo por tempo inferior a um mes, os 

que trabalham menos de quatro horas diarias ou menos de quatro dias por semana. 

Nao podem ser admitidos como empregados domesticos os familiares do 

dono da residencia e os menores de 14 anos, nem sao considerados nesta categoria 

os motoristas part iculars e enfermeiras. 

O aviso previo e de cinco dias se o empregado tiver menos de dois anos de 

servigo e de dez dias se mais, gozando o empregado de duas horas para procurar 

novo emprego. Se o aviso previo for do empregador, este podera pagar uma quantia 

em dinheiro referente ao periodo do aviso, tendo o empregado que sair da habitagao 

no prazo de 48 horas. 

4 3 Chile 

Existe no Chile o Codigo do Trabalhador (Martins, 2000), onde em seu art. 61 

disciplina que sao empregados domesticos os que prestam servigos em casas 

particulares, dedicando-se de forma continua a um so patrao, executando servigos 
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proprios de um lar. Diz o mesmo codigo que o trabalho domestico nao esta sujeito a 

horario, tendo, porem, um descanso minimo de nove horas. 

0 contrato de trabalho deve ser escrito. Existe um periodo de experiencia de 

duas semanas com aviso previo de tres dias. Passadas as duas semanas, o aviso 

previo sera de 15 dias, dispondo o empregado de duas horas para procurar um novo 

emprego. 

Em caso de doenca contagiosa de ambas as partes, o contrato de trabalho 

pode ser rescindido. A morte do empregador nao extingue a relacao empregaticia, 

continuando esta com os parentes do empregador. 

Tem direito o empregado domestico a 15 dias de ferias por ano, adquirindo 

depois de 10 anos de trabalho o direito a ter um dia a mais de ferias a cada tres 

anos. 

No caso de doenca do empregado, o empregador deve mante-lo por oito dias, 

nos primeiros seis meses de trabalho; quinze quando superior a seis e inferior a 12 

meses e de 30 dias quando tiver mais de um ano de servigo, devendo ser 

comunicada a doenga ao Servigo de Seguro Social. 

O Juiz do trabalho pode determinar que a mulher receba 50% do salario do 

marido, quando este for declarado vicioso. O prazo prescricional para a reclamagao 

dos direitos e de 60 dias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 4 Colombia 

Encontramos na Colombia o Codigo Substantivo do Trabalho (Martins, 2000), 

o qual rege, tambem, o trabalho domestico. Preve o aviso previo de sete dias; o 

periodo de prova de 15 dias e a nao limitagao maxima da Jornada de trabalho. 
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0 menor pode trabalhar como domestico mesmo que em periodo noturno. 

Nao se aplicam aos domesticos as regras referentes aos acidentes de trabalho e 

causas de molestias profissionais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 5 Espanha 

As regras pertinentes aos trabalhadores na Espanha estao consubstanciadas 

no Estatuto dos Trabalhadores, onde estabelece que os empregados domesticos 

formam uma categoria especial de trabalhadores. 

Caracteriza-se o trabalho domestico na Espanha por ser realizado na 

residencia do empregador, que nao tem fins lucrativos. Em razao de sua formagao 

crista, os espanhois consideram os empregados domesticos como membros da 

familia. 

0 trabalhador domestico pode realizar qualquer tarefa. 0 lar pode ser uma 

residencia fixa ou movel. E considerada familia nao so por meio de parentesco, mas 

tambem por meio de amizade companheirismo, religiao etc. 

4 6 Italia 

0 Real Decreto n° 1.955 de 10 de setembro de 1923 (Martins, 2000), 

regulamentou o trabalho domestico como "toda a prestagao inerente ao normal 

funcionamento da vida interna de uma familia ou convivencia, como: colegio, 

convento, caserna, estabelecimento de pena". 

Os direitos dos trabalhadores domesticos foram disciplinados pelo Codigo 

Civil de 1942: periodo de prova de oito dias, alimentagao, alojamento e assistencia 

na doenga de curta duragao, repouso semanal remunerado segundo os usos e 
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costumes e ferias nao inferiores a oito dias, aviso previo e indenizagao de 

ancianidade, tempo de servigo na cessagao do contrato de trabalho. O Decreto-lei n° 

940 de 27 de dezembro de 1953 assegurou ao domestico o 13° salario. 

A Lei n° 339 regulamentou o trabalho domestico na Italia, conceituando o 

empregado domestico como aquele que presta servigos para o funcionamento da 

vida familiar, admitindo-se como empregado domestico aquele que produz lucro para 

o empregador. Estabeleceu os seguintes direitos: repouso semanal de um dia 

inteiro, que deve coincidir com o domingo, ou dois meios dias, um dos quais deve 

coincidir com o domingo; repouso conveniente durante o dia e ao menos oito horas 

consecutivas de repouso noturno; meio dia livre nos feriados; ferias de 15 a 20 dias, 

de acordo com o tempo de servigo do empregado; licenga remunerada de 15 dias 

em fungao de casamento; pre-aviso nao inferior a 15 dias; indenizagao de 

ancianidade; indenizagao em caso de morte do trabalhador em beneficio de seus 

dependentes; 13° salario. 

Encontramos na Italia a figura do trabalhador familiar que nao se confundo 

com o domestico, haja vista ser aquele uma pessoa da familia que dispoe seu 

proprio trabalho no seio da familia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 7 Mexico 

Dizia o art. 123 da Constituigao de 1917 (Martins, 2000) que lei posterior 

deveria regular o trabalho domestico. A Lei do Trabalho de 1931 (Martins, 2000) nao 

trouxe muita coisa a respeito do trabalho domestico. So a Lei Federal do Trabalho de 

1970 tratou do trabalho domestico, conceituando em seu art. 331 o trabalhador 

domestico como: "trabalhadores domesticos sao os que prestam servigos de asseio, 

assistencia e demais proprios e inerentes ao lugar de uma pessoa ou familia". 
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Sao direitos dos trabalhadores domesticos de acordo com a Lei Federal do 

Trabalho: repouso suficiente para fazer suas refeicoes e descansar a noite, mas nao 

limita a Jornada de trabalho; salario minimo; filiagao facultativa a Previdencia Social; 

pagamento por parte do empregador das despesas do funeral em caso de morte do 

empregado.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 empregado domestico nao pode se sindicalizar, uma vez que este 

direito e reservado a quern trabalha em empresa, nem tem direito a estabilidade. 

4 8 Paraguai 

De acordo com o Codigo Paraguaio do Trabalho (Martins, 2000) sao 

trabalhadores domesticos: "as pessoas de um ou de outro sexo, que desempenham 

de forma habitual, os servigos de limpeza, assistencia e outros inerentes ao interior 

de uma casa ou outro lugar de residencia e de habitagao particular". 

O salario do domestico nao pode ser inferior a 40% do salario minimo, 

quando executa tarefa diversa da que estiver estipulada dentro do territorio onde 

presta servigo. 

Sao direitos dos domesticos: descanso diario de dez horas, sendo oito 

noturnas e duas destinadas a refeigoes; repouso semanal de meio dia; ferias anuais 

remuneradas, da mesma forma dos trabalhadores comuns; aviso previo, desde que 

vencido o periodo de prova de 7 a 15 dias e tendo o empregado mais de um ano de 

servigo; pagamento das despesas do funeral por parte do empregador em caso de 

morte do empregado. 
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5 DIREITOS SOCIAIS 

5 1 Conceito 

Constituem direito publico subjetivo, entendido como um dever do Estado de 

fornecer uma prestagao positiva no que tange a educagao, saude, trabalho, lazer, 

seguranga e previdencia social, visando uma melhoria de vida aos menos 

afortunados. 

Segundo Jose Afonso da Silva (1999: p289): 

Sao prestagoes positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 
indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam 
melhores condigoes de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar 
a igualdade de situagoes sociais desiguais. 

Celso Ribeiro Bastos (1999: p259) diz que os direitos sociais sao: 

Prestacoes de diversas atividades, visando o bem-estar e o pleno 
desenvolvimento da personalidade humana, sobretudo momentos em que 
ela se mostra mais carente de recursos e tem menos possibilidade de 
conquista-los por seu trabalho. 

Alexandre de Moraes (2000: p190) conceitua os direitos sociais como: 

Direitos sociais sao direitos fundamentais do homem, caracterizando-se 
com verdadeiras liberdades positivas, de observancia obrigatoria em um 
Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de condicoes de 
vida aos hipossuficientes, visando a concretizacao da igualdade social, e 
sao consagrados como fundamentos do Estado democratico, pelo art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1°, 

IV, da Constituigao Federal. 

Assim, diferem os direitos sociais dos direitos individuals, na medida em que 

aqueles visam um comando do Estado, no intuito de assegurar o minimo de 

igualdade social aos menos favorecidos, enquanto estes constituem um nao fazer do 
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Estado, garantido aos destinatarios uma seguranga no que tange as suas 

liberdades. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 2 Fundamento 

Dos sistemas economicos surgidos no decorrer da historia das civilizagoes, o 

capitalismo e, sem a menor sombra de duvida, o que mais trouxe mudangas no 

contexto social da humanidade. Com o sistema capitalista, nao mais existia a 

relagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA suserano e vassalo, caracteristica do periodo feudal, nem muito menos o 

comercio de mercadorias visando a acumulagao de reservas, existente no 

mercantilismo, surge com o capital a mais-valia, trazendo consigo a exploragao do 

trabalho. 

0 fundamento para a introdugao dos dispositivos sociais nas constituigoes 

esta na valoragao das questoes sociais, trazidas a tona pelos movimentos populares 

como a Revolugao Russa de 1917, bem como nas Declaragoes Modernas. Assim, 

diante da insatisfagao da classe trabalhadora e do iminente perigo de revolta, foi-se 

criando mecanismos de contengao social, visando num dizer marxista a melhoria 

das condigoes materiais de existencia, formulando-se um conjunto de regras 

tutelares e compensatorias, ate se chegar a criagao do Direto do Trabalho. 

Ao lado dos fundamentos sociais e ideologicos, encontramos o fundamento 

juridico da positivagao dos direitos sociais, embasado na imperiosa necessidade de 

elevar os direitos sociais a categoria de normas constitucionais, dando a estas uma 

seguranga juridica, na medida em que impede a sua alteragao ao alvedrio do 

legislador infraconstitucional. 
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5 3 Evolugao 

5 3 1 Consideracoes Gerais 

No processo evolutivo social do homem observamos que na antiguidade 

grega o povo recebia dos filosofos a doutrina e a moral, de forma que elas vinham 

prontas e eram impostas pelos pensadores, havia uma subjugagao do fato social as 

normas filosoficas. Posteriormente a moral, a etica e os costumes sociais foram 

impostos pela religiao, tendo todos os atos sociais que passar pelo crivo dos 

principios religiosos; era a conduta social determinada pela religiao. 

Mais tarde os costumes, a moral e o pensamento passaram a ser entendidos 

como fatos relativos, variando conforme a sociedade e por tempo determinado, 

limitando-se as mudangas sociais, conforme Montesquieu e Rousseau, sendo que 

este ultimo da ao homem uma dimensao pessoal, ao mesmo tempo em que social 

introduzindo a ideia de que o direito dos homens traz uma especie de vontade geral 

que e alicergada no proprio Direito. O direito de cada homem traz uma parcela do 

direito coletivo e social. 

Apos os humanistas citados cresceram em todo o mundo as ciencias sociais 

como a Sociologia, a Psicologia e o Direito, baseando-se principalmente nessa nova 

convicgao social do homem. O ser humano cria uma consciencia do social, regida 

por regras baseadas nos fatos sociais concretos, sendo regras abstratas e 

concretamente percebidas (metafisicas ). E o fato social dando causa as regras 

sociais. As ciencias humanas desvincularam-se da filosofia passando a ter vida 

independente. A antropoiogia fiiosofica da lugar a antropologia social que estuda o 

sistema do comportamento humano pelo prisma dos fatos sociais. Estes e que dirao 

as regras, as quais vem de dentro da sociedade e nao de fora impondo condutas 



38 

preestabelecidas.Entao, sob esta nova visao social, modernamente o Direito comega 

a tomar conotagoes mais sociais. Ha uma tendencia a se observar as necessidades 

de todas as classes sociais, enquanto agrupamentos de pessoas das mesmas 

condigoes culturais e economicas. Forma-se assim uma nova visao do homem: o 

homem social, tendo como base o direito de cada um, formando um conjunto 

solidario. Ideia esta sacramentada por Karl Marx que trouxe maior valorizagao dos 

aspectos sociais. E o "tudo pelo social" que vemos em muitas manifestagoes. 

O Direito instituido, ou seja, o direito vigente normativo, comega a sofrer 

pressao da sociedade alijada de sua elaboragao que pretende impor a necessidade 

de elaboragao de novas leis com aspectos mais amplos sociais, isso tudo devido ao 

grande distanciamento socioeconomic das classes dominantes existentes com o 

empobrecimento de milhoes em relagao ao enriquecimento de poucos, 

principalmente pela irresponsabilidade administrativa de muitos governantes e 

administradores da coisa publica no correr de decadas, sem contar a agao danosa 

da corrupgao que graga em nossa sociedade. Desse modo comega a surgir campo 

para um "Direito Social", o qual tem suas bases fundamentals nos aspectos sociais 

da Nagao, tendo como diretrizes a protegao efetiva dos direitos primordiais do ser 

humano como: a vida, a dignidade, a integridade fisica, a consciencia, a liberdade 

etc. Comega entao a existir uma dicotomia no Direito com grande evolugao deste 

Direito Social emergente adaptando-se a nova ordem social. As normas deste novo 

Direito passam a existir em fungao das necessidades sociais, mostrando cada vez 

mais esta realidade concreta social, nao sendo mais apenas normas impostas por 

alguns poucos encarregados da sua elaboragao, muitas vezes desvinculados dos 

anseios e necessidades sociais, como outrora. 
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5 3 2 Evolugao nas constituigoes 

A nao ser em casos muito raros, nao encontramos nas constituigoes do 

seculo XIX e nas precedentes aos movimentos populares do inicio do seculo XX, 

disposigoes pertinentes aos direitos sociais de protegao aos trabalhadores. 

5 3 2 1 Constituigoes do seculo XVIII e XIX 

Logo de inicio, faz-se necessario ressaltar que a ideia de que as constituigoes 

do seculo XVIII sao todas liberals e as do seculo XX todas sociais e equivocada, 

posto que em qualquer constituigao verifica-se a presenga de normas pertinentes ao 

campo social, seja expressamente ou implicitamente. 

As constituigoes do seculo XVIII, notadamente a norte-americana de 1787 e a 

francesa de 1791, nao trouxeram em seu bojo uma atengao especifica aos direitos 

sociais, haja vista essas constituigoes consagrarem a teoria liberal-individualista. Os 

direitos sociais so se destacaram com as Declaragoes de Direitos, posteriores as 

constituigoes do seculo XVIII. 

No seculo XIX comegam a surgir os primeiros interesses, muito embora ainda 

timidos, em dedicar a inclusao das normas sociais no corpo das constituigoes, 

dando-lhes uma seguranga maior e assegurando seu carater protetivo. No 

continente europeu pode-se destacar a Constituigao francesa de 1848 e a 

Constituigao suiga de 1874. 

Com o grito dos revolucionarios franceses em 1789, cobrando melhores 

condigoes de vida, principalmente o direito ao trabalho, o chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "droit au travaif, 

inclui-se na constituinte de 1848, ao lado dos direitos sociais, o direito ao trabalho, o 

que de igual forma ocorreu na Constituigao suiga. 
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Apesar do pioneirismo trances no tocante a insergao dos direitos sociais no 

corpo de sua Constituigao, as mais profundas mudancas so ocorreram com a i 

Guerra Mundial em 1914, a Revolucao Mexicana em 1910 e a Revolucao Socialista 

Sovietica em 1917. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 3 2 2 Constituigoes do seculo XX 

Com os acontecimentos do inicio do seculo XX, as constituigoes foram 

gradativamente introduzindo em seu conteudo os principios de ordem social, 

positivando, assim, os anseios sociais de elevagao das protegoes sociais a categoria 

de normas constitutionals. 

5 3 2 3 0 pioneirismo da Constituigao mexicana de 1917 

Levados pela opressao sofrida pelos camponeses e operarios mexicanos, a 

Assembleia Constituinte de 1917 trouxe a baila a divida social que ordenamento 

juridico tinha com os hiposuficientes. 

A Constituigao mexicana fez nascer o chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA constitucionalismo social, 

colocando um programa social na base dos principios e normas daquele estado. 

Nunca e demais lembrar que a Constituigao francesa de 1848 ja havia sido pioneira 

na insergao em seu texto dos direitos sociais do trabalhador e a valorizagao, por 

conseguinte, do trabalho. 

5 3 2 4 A Constituigao de Weimar 

No inicio do seculo XX a Alemanha passava por uma terrfvel fase politica. 

Com a revolugao de Kiel em 03 de novembro de 1918 a instabilidade toma seu curso 
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initial, com os marinheiros recusando-se a seguir os oficias que queriam continuar a 

lutar na I Guerra Mundial pelo mar. Esse fato somado a tantos outros como as 

pessimas condigoes de vida naquele pais levaram ao hasteamento da bandeira 

vermelha nos navios e a tomada dos portos pelos marujos. Nesse contexto, os 

operarios cessaram suas atividades nas fabricas, formando um movimento grevista 

que vinha a formar um conselho de operarios. A Alemanha estava as vesperas de 

um novo tempo. 

Fazia-se necessario a instalagao de uma Assembleia Constituinte para se 

construir um novo Estado, dotado de pluralismo politico e voltado para as questoes 

sociais daquele momento. 

Por tudo o que foi dito, surge a chamadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "coalizagao de Weimar", 

estabelecendo tres condigoes imprescindiveis: a) criagao e reconhecimento da forma 

republicana; b) instituigao de novas especies tributarias, de sorte a atingir as grandes 

fortunas, e c) socializagao das empresas. 

A Constituigao de Weimar de 1919, assim chamada em razao da Assembleia 

Constituinte ter se reunido na cidade de mesmo nome, trouxe em seu contexto 

artigos sobre a constitucionalizagao das normas de direito social, constituigao essa 

que influenciou varias outras em todo o mundo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 3 2 5 A Constituigao italiana de 1947 

Em seu art. 1° rezava que: "A Italia e uma Republica democratica fundada no 

trabalho". Desta forma, fica evidente a valorizagao do trabalho por parte dos 

italianos, trazendo-o para a categoria de norma maxima, como principio inseparavel 

da valorizagao do individuo e colocando-o no rol dos direitos e garantias 

fundamentals. 
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5 4 Evolucao nas constituicdes brasileiras 

A genese de nossas constituigoes, isto e, a Constituicao de 1824, seguindo a 

linha de pensamento de sua epoca, de maneira nenhuma poderia inserir em seu 

corpo normas de carater eminentemente social, haja vista a realidade social do pais 

no inicio do seculo XIX. 

Levada pelo ideal burgues, a Constituigao de 1891, primeiro texto republicano 

de nosso pais, nao trouxe nenhum avanco quanto a inclusao dos direitos sociais em 

seu corpo. Entretanto, em 1926 foi inserido o primeiro referente aos direitos sociais, 

versando sobre o direito do trabalho, estabelecendo a competencia para legislar a 

respeito de tal materia. 

Dentro do sistema constitucional do pos-guerra, emerge-se a Constituigao de 

1934, trazendo urn comprometimento de resgate da divida social, inspirada na 

Constituigao de Weimar, sendo a primeira a inserir dispositivos referentes aos 

direitos sociais, posicionando-os como normas constitucionais. A Constituigao de 

1934 foi urn marco na evolugao dos direitos sociais no Brasil, inserindo e garantindo 

os direitos sociais ao mais desfavorecidos, no sentido de se chegar a urn bem-estar 

geral. 

Dentre os direitos sociais albergados pela Constituigao de 1934, podemos 

citar os seguintes: a) reconhecimento dos sindicatos e associagoes; b) colocar como 

garantia minima do trabalhador a Jornada de oito horas diarias, salario minimo e 

ferias anuais, c) instituiu a Justiga do Trabalho. Apesar das grandes inovagoes no 

campo dos direitos sociais, a Constituigao de 1934 nao teve eficacia plena, haja 

vista o curto periodo em que vigorou. 
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Com a chegada do Estado-Novo, surge a Constituigao de 1937, buscando 

legitimidade e obediencia. Essa Carta nao diminuiu de forma consideravel os direitos 

trabalhistas, nao obstante ser considerada a greve urn delito. 

Com o final da II Guerra Mundial, mais uma vez busca-se urn novo sistema 

constitucional, uma vez que necessitava o pais de urn regime democratico e 

pluralista, fugindo das garras da Constituigao de 1937. 

Com o encargo de por fim ao sistema totalitario de 1937, nasce a Constituigao 

de 1946, trazendo o pluralismo politico. Falando a respeito da ordem economica, o 

legislador de 1946 estabeleceu que esta tinha que existir em consonancia com os 

postulados socias, conciliando a livre iniciativa com a valorizagao do trabalho 

humano. 

Das importantes modificagoes trazidas pela Constituigao de 1946 nos direitos 

sociais, destacam-se: a) a Justiga do trabalho passa a ser orgao do Poder Judiciario, 

gozando seus magistrados das garantias inerentes a fungao; b) participagao 

obrigatoria e direta do trabalhador nos lucros da empresa, na forma determinada por 

lei complementar; c) repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos; 

d) direito de greve; e) liberdade para associagao e sindicalizagao. 

Apesar da evolugao trazida pela Constituigao de 1946, mais uma vez o pais 

cai em urn estado de sombras com o advento do golpe militar de 1964. Os Atos 

Institucionais destruiram com sistema de democracia conseguido com a Constituigao 

de 1946. 

Desta forma, necessaria era a elaboragao de uma nova Carta Constitucional, 

moldada aos interesses e caracteristicas do regime revolucionario. Assim, nasce a 

Constituigao de 1967, a qual nao extirpou de forma absoluta de seu texto os direitos 

sociais. No entanto, criou a mais cruel forma de opressao ja vista em nosso pais, 
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ceifando os direitos e garantias do individuo: o Ato Institucional n° 5 de 13 de 

dezembro de 1968. 

Passando por mais uma mudanga estrutural, nosso pais viu surgir a Emenda 

Constitucional n° 1 de 30 de outubro de 1969, que nao se trata de apenas uma 

emenda constitucional, mas sim de uma nova estruturagao na ordem juridica. 

Podemos dizer que o regime excegao de 1967 e 1969 foi marcado por avangos e 

recuos na busca por uma sociedade igualitaria. 

Em 1986, com a eleigao da Assembleia Nacional Constituinte, fez-se a luz. 

Consagrou-se o Estado Social de Direito, com base na democracia, na solugao 

pacifica das causa controvertidas e no exercicio dos direitos sociais. 

A Constituigao de 1988 traz em seu art. 1° os fundamentos da Republica 

Federativa do Brasil no que tange aos direitos sociais, como sendo a dignidade da 

pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo 

politico. Estipula, inda, como objetivo fundamental erradicar a pobreza e a 

marginalizagao e reduzir as desigualdades sociais e regionais, como tambem 

promover o bem de todos. 

Na Constituigao de 1988, os direitos sociais estao sediados no titulo il (Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais), mostrando a importancia de tais direitos, 

elevando-os a categoria de norma constitucional de garantia fundamental. A 

Constituigao de 1988 surge como uma Carta sem precedentes, vinculando nao so a 

ordem juridica a problematica social, como tambem a politica, na busca da protegao 

aos menos favorecidos e na busca do bem-estar geral. 

Apesar das grandes e importantes inovagoes sociais trazidas pela 

Constituigao de 1988, verifica-se em seu corpo a existencia de tratamento desigual 

entre iguais, mesmo levando-se em conta a melhor expressao de isonomia como 
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sendo: tratar desigualmente os desiguais, na medida em que desigualam, 

desigualdade esta que e objeto de nosso estudo. 
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6 DIREITOS DO EMPREGADO DOMESTICO 

6 1 Direitos constitucionais 

Questiona-se a inclusao dos empregados domesticos na Constituigao de 

1988, uma vez que tratando especificamente dos domesticos se estaria 

discriminando outros trabalhadores que nao sao citados diretamente no bojo da 

Constituigao. Tal pensamento e paradoxal! Falar em discriminagao dos outros 

trabalhadores em razao da Carta Magna trazer em seu corpo normas especificas 

dos empregados domesticos e esquecer dos seculos de discriminagao para com 

essa classe e, sem o menor medo de errar, urn total absurdo. 

O certo e que nenhuma outra Constituigao de nosso pais tinha tratado dos 

direitos dos trabalhadores domesticos, sequer fazendo mengao a tal categoria. Antes 

da Constituigao de 1988, o domestico nao tinha direito ao salario minimo, ao 13° 

salario, aviso previo e repouso semanal remunerado, so fazendo jus a anotagao na 

CTPS, ferias anuais de 20 dias e Previdencia Social. 

Na Comissao da Ordem Social foi incluido o dispositivo que dizia: "sao 

assegurados aos trabalhadores domesticos, alem de outros que visem a melhoria de 

sua condigao social, os direitos previstos nos itens IV, VI, IX, X, XII, XVIII, XIX e 

XXVII do art. 2°, bem como sua integragao a Previdencia Social e aviso previo de 

despedida, ou equivalente em dinheiro". Assim, eram assegurados: a) o salario 

minimo; b) a irredutibilidade do salario; c) remuneragao do trabalho noturno; d) 

protegao do salario; e) salario-familia; f) licenga a gestante; g) licenga paternidade; h) 

protegao em face da automagao. Na Comissao de Sistematizagao a redagao era a 

seguinte: "sao assegurados a categoria dos trabalhadores domesticos os direitos 
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previstos nos incisos IV, VI, VIII, XIV, XVI, XVIII e XXI do artigo anterior, bem como a 

integracao a previdencia social. De acordo com essa redacao, assegurava-se aos 

domesticos: a) salario minimo; b) irredutibilidade do salario; c) 13 a salario; d) Jornada 

de seis horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos; e) remuneragao de 

servigo extraordinario; f) licenga a gestante; g) aviso previo". 

O art. 7° da Constituigao de 1988, no paragrafo unico do inciso XXXIV, reza 

que: "sao assegurados a categoria dos trabalhadores domesticos os direitos 

previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem com sua 

integragao a Previdencia Social". Sao esses direitos respectivamente: a) salario 

minimo; b) irredutibilidade do salario; c) 13° salario; d) repouso semanal 

remunerado; e) ferias anuais; f) licenga a gestante; g) licenga-paternidade; h) e aviso 

previo; i) aposentadoria. 

Ressalte-se que o constituinte utilizou-se da expressao trabalhador 

domestico, e nao empregado domestico, que seria mais indicada, pois aquela 

expressao traz imprecisao quanto aos direitos dos empregados domesticos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 1 2 Salario Minimo 

Interpretando-se azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contrario sensu o § 1° do art. 5° da Lei 5.859, podia o 

empregado domestico entes da Constituigao de 1988 receber menos de urn salario 

minimo. Com a atual Constituigao o empregado domestico nao pode receber menos 

de urn salario minimo, e o que diz o inciso IV do art. 7°: (Saraiva: 2002) 

Salario minimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a 
suas necessidades vitais a as da sua familia com moradia, alimentacao. 
educacao, saude, lazer, vestuario, higiene, transporte e Previdencia Social, 
com reajustes periodicos que Ihe preservem o poder aquisitivo, sendo 
vedada sua vinculacao para qualquer fim. 
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Questiona-se se o empregador pode descontar do salario minimo do 

empregado os valores referentes as utilidades fornecidas, tais como alimentacao e 

moradia. Alguns autores entendem que como aos empregados domesticos foi 

deferido o direito ao salario minimo, o art. 82 da CLT passa a ser aplicado ao 

mesmo. Portanto, o empregado que fornecer utilidades ao empregado podera 

descontar ate 70% do salario minimo do empregado, tendo a obrigacao de pagar 

30% em dinheiro. 

O que se tern que se observar e que a alinea a do art. 7° da CLT diz que esta 

nao se aplica aos domesticos. No entanto, a jurisprudence tern entendido ser 

possivel o desconto de utilidades no salario do domestico. Senao vejamos: (ac. da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 a T. do TRT da 3 a R., RO 7.023/96, Rel. Juiza Deoclecia Amorelli Dias, j . 28-8-96, 

DJMG 5-10-96, p.25) 

Domestica - Descontos salariais com alimentacao e habitacao. O art. 458, 
§ 3° da CLT, permite que o empregador desconte 25% e 20% do salario do 
obreiro, a titulo de habitacao e alimentacao, respectivamente. Tais 
descontos deveriam ter sido acordados quando da contratacao da obreira, 
expressamente. Entretanto, ressalte-se que no £mbito domestico a 
aplicacao das leis trabalhistas nao pode ser feita de forma rigidamente 
processual, vez que aqui as relacoes sao quase familiares, baseadas na 
confianca intima existente entre as partes, de modo que ainda hoje o 
ordinario, ainda que desaconsel navel, e a relacao de emprego sem 
qualquer contrato expresso. Assim, incontroverso que a obreira residia na 
casa da reclamante, ali fazendo as suas refeicoes, e plausivel o desconte 
de 20% sobre o salario minimo, efetuado pela empregadora, sobre o 
salario da obreira, a titulo de habitacao e alimentacao. Aplica-se o texto 
legal consolidado por forca do disposto no art. 7°, inciso IV e paragrafo 
unico da CF. 

Como visto na decisao supra, o desconto deveria ter sido acordado no 

contrato, razao pela qual nao pode o empregador que nunca efetuou os descontos 

com utilidades vir a faze-lo de uma hora para outra, uma vez que assim agindo 

estara alterando unilateralmente o contrato. 
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6 1 3 Irredutibilidade do salario 

Preve o inciso VI do art. 7° da Constituigao Federal de 1988 a irredutibilidade 

do salario, ressalvando que podera ocorrer a redugao mediante acordo ou 

convengao coletiva. No entanto, o salario do domestico nao pode ser reduzido nem 

por acordo ou convengao coletiva, uma vez que esses institutos nao sao aplicados 

aos mesmos, pois a propria Constituigao nao reconhece aos domesticos o direito 

contido no inciso XXVI do art. 7°, ou seja, o reconhecimento das convengoes e 

acordos coletivos de trabalho. 

O principio da irredutiblidade dos salarios nao impede os descontos com 

previdencia e imposto de renda, ou utilidades fornecidas pelo empregador. O que e 

vedado e o desconto fora das causas permitidas. 

6 1 413° salario 

A Lei n° 4.090/62 disciplina o pagamento da Gratificagao de Natal, tambem 

conhecido com 13° salario. A Lei n° 5.859/72 que disciplina o trabalho domestico e e 

posterior a lei do 13° salario, nada fala a respeito de tal gratificagao, nao sendo, 

desta forma, devida aos empregados domesticos. 

A Constituigao de 1988 acabou com a discussao, trazendo em seu art. 7°, 

paragrafo unico, c/c com inciso VIII do mesmo artigo, o direito ao 13° salario com 

base na remuneragao integral ou no valor da aposentadoria. Assim, passa o 

empregado domestico a ter direito a gratificagao de natal em igualdade de condigoes 

com os demais trabalhadores. 
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6 1 5 Repouso semanal remunerado 

Assim como a lei que disciplina o 13° salario, a Lei n° 605/49 que trata do 

repouso semanal remunerado nao incluiu os empregados domesticos entre os que 

teriam direito ao referido repouso. 

A Constituicao de 1988 veio corrigir mais urn absurdo contra os empregados 

domesticos, determinado em seu art. 7°, paragrafo unico, c/c com inciso XV do 

mesmo artigo o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, 

passando, assim, os empregados domesticos a fazerem jus a tal direito. 

Para que o domestico tenha direito ao repouso semanal remunerado e 

preciso que nao tenha faltado ou chegado atrasado na semana. 

A Constituigao fala em "preferencialmente aos domingos", o que deixa claro 

que o repouso podera ser dado em outro dia que n3o o domingo. Caso o empregado 

domestico trabalhe no domingo e nao tiver folga compensatoria, tera direito a 

receber em dobro a remuneragao pertinente. Assim entende a jurisprudencia: (TRT 

3 a Regiao, RO 3.159/95, ac. 2 a T. j . 18-4-95, Rel. Juiza Alice Monteiro de Barros, in 

LTr 59-08/1067) 

Os empregados domesticos devem receber, em dobro, pelo trabalho 
realizado aos domingos, em feriados e dias santificados, embora a Carta de 
1988 n§o se refira de modo expresso a estes ultimos. O objetivo do 
legislador constituinte foi estender-lhes tambem o descanso em feriados. 

6 1 6 Ferias 
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A Lei n° 5.859/72 ja disciplinava as ferias do empregado domestico, 

estabelecendo que estes terao direito a 20 dias uteis de ferias a cada periodo de 12 

meses trabalhado para a mesma pessoa ou familia. 

Por sua vez, a Constituigao de 1988 em seu art. 7°, paragrafo unico, c/c inciso 

XVII, estabeleceu o direito dos empregados domesticos ao gozo de ferias anuais 

remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salario normal. 

Assim, duvida nao existe quanto ao direito ao gozo de ferias, nem tampouco 

ao tergo constitucional. Contudo, celeuma existe quanto aos dias a serem gozados 

pelo empregado domestico, ou seja, 20 dias uteis ou 30 dias corridos. Ha 

jurisprudencia no sentido de estabelecer 30 dias corridos: (ac. un. Da 1° T. do TRT-

9 a Regiao, RO 3.989/89, Rel. Juiz Matias Alenor Martins, j . 24-7-90, DJPR, 31-8-90, 

p. 150) 

Domesticos - Ferias. A Constituicao promulgada em 1988 equiparou os 
domesticos aos demais empregados relativamente ao direito de ferias, 
assegurando-lhe, pois, a partir de sua vigencia, ferias anuais de 30 dias, 
possibilitando a dobra e a proporcionalidade das mesmas. 

Nao obstante o entendimento supra, existe tambem jurisprudencia em sentido 

contrario: (ac. urn. 2 a T. do TRT-4 3 Regiao, RO 43/89, Rel. Juiz Vitorino Antonio 

Cava, j . 8-3-90, inzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Repertorio IOB de Jurisprudencia 20/90, ementa 2/4.299, p. 320) 

Empregada domestica - Ferias proporcionais - A empregada domestica 
tern direito tao-somente a 20 dias de ferias anuais, nao Ihe sendo devidos 
ferias proporcionais - InterpretacSo do art. 3° da Lei 5.859/72 e Decreto 
71.885/73. - Recurso a que se nega provimento. 

A problematica se estabelece na medida em que a Constituigao nao fixa o 

numero de dias das ferias, ficando tal fixagao ao encargo da legislagao ordinaria, o 

que faz a Lei 5.859/72, fixando o numero de 20 dias uteis. 
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O Decreto n° 1.535 de 13 de abril de 1977 alterou todo o capitulo da CLT que 

fala das ferias, modificando, inclusive, de 20 dias para 30 dias o numero de dias a 

ser gozado nas ferias. Porem, em nada alterou a Lei n° 5.589/72. Assim, entende-se 

que o empregado domestico tera direito a 20 dias uteis de ferias, recebendo o tergo 

constitucional calculados sobre a remuneragao desses 20 dias. Porem, com a 

entrada em vigor no ordenamento juridico brasileiro da Convengao n° 132 da OIT 

(Organizagao Internacional do Trabalho), a regra dos vinte dias de ferias pode ser 

desconsiderada. E o entendimento do Juiz do Trabalho Dr. Homero Batista Mateus 

da Silva, publicado na Revista da Associagao dos Magistrados do Trabalho da 2° 

Regiao na edigao de agosto de 2000. 

Outros topicos que causam controversia quanto ao direito de ferias dos 

empregados domesticos sao os referentes as ferias proporcionais, ferias em dobro e 

pagamento da remuneragao dois dias antes do inicio das ferias. Os que advogam 

nao fazerem jus os empregados domesticos a tais direitos, fundamentam-se na Lei 

n° 5.859/72, que ora restringe ora omite os direitos consectarios das ferias. 

Porem, a Constituigao de 1988 ao contemplar os empregados domesticos 

com gozo de ferias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais da 

remuneragao, equiparou os domesticos aos demais trabalhadores, no que pertine 

aos direitos relativos as ferias. Assim, sao asseguradas aos empregados domesticos 

as ferias proporcionais, as ferias dobradas, ou mais precisamente a remuneragao 

dobrada e ao pagamento da remuneragao ate dois dias antes do inicio das ferias. 

Ressalte-se que existem julgados tanto concedendo como negando tais 

direitos aos empregado domesticos. Senao vejamos: 

Ferias proporcionais - Empregado domestico. O art. 2° do Decreto n° 
71.885/73, embora tenha determinado que o capitulo referente a ferias da 
CLT fosse aplicavel aos empregados domesticos, o fez sem ter qualificacao 
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para tanto. A Lei n° 5.859/72 concedeu apenas o direito a 20 dias uteis de 
ferias apos 12 meses de trabalho, sem nada mencionar acerca de ferias 
proporcionais. O decreto regulamentar nao pode ir alem da lei para 
conceder direitos nao previstos por esta. (ac. un. da 4 a T. do TST, RR 
103.320/94-4-4* Regiao, Min. Galba Velloso, j . 10-8-94, DJU, 16-9-94, p. 
24.522). 

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 f6rias proporcionais, sob pena de 
assegurar-lhe o "mais", sem garantir-lhe o menos. (ac. da 4 a T. do TRT-43 

Regiao, RO 1.515/91, Rel. Juiz Valdir de Andrade Jobim, j . 12-1-92). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 1 7 Licenga a gestante 

Direito previsto no art. 7°, XVIII, c/c paragrafo unico, a licenga a gestante e 

outro ponto de equiparagao entre os direitos do empregado domestico e dos demais 

empregados em fabricas, industrias, escritorios, lojas. Diz a Constituigao que a 

"licenga a gestante, sem prejuizo do emprego e do salario, com a duragao de cento 

e vinte dias" e direito subjetivo de todo trabalhador, agora estendido aos domesticos. 

6 1 8 Licenca-paternidade 

A atual Carta Magna tambem estipulou aos empregados domesticos o direito 

a licenga-paternidade, em seu art. 7°, paragrafo unico, c/c inciso XIX. Se o marido da 

gestante trabalhar, como jardineiro ou com qualquer outra atribuigao, no mesmo 

emprego, tera direito a licenga de cinco dias (art. 10, § 1.°, do ADCT), ficando ambos 

no emprego, sem trabalhar. Se o marido trabalhar fora, a hipotese e a mesma do 

trabalhador comum. Tera a licenga-paternidade para ficar com a esposa, depois do 

parto, no hospital, no emprego da domestica ou em novo comodo alugado. 

No caso de adogao tambem e devido ao pai a licenga-paternidade, ao 

contrario da licenga a gestante em que a empregada tern que estar na condigao de 
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gravida. Caso fosse estipulada uma diferenca entre o pai natural e o pai adotivo, 

tambem se estaria diferenciado o filho natural do adotivo, o que a Constituicao nao 

permite. 

O inciso III do art. 473 da CLT diz que os cinco dias devem ser gozados na 

primeira semana de nascimento da crianca. A Constituigao nada fala quanto ao 

periodo de gozo da licenga-paternidade. Porem, a licenga-paternidade deve ser 

gozada a parti do nascimento em dias continuos e nao em dias uteis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 19 Aviso previo 

A Lei n° 5.859/72 nada fala a respeito da concessao da aviso previo ao 

domestico. A Constituigao de 1988, em seu art. 7°, paragrafo unico, c/c inciso XXI, 

estabelece aviso previo proporcional ao tempo de servigo, sendo no minimo de 30 

dias, nos termos da lei. 

6 1 1 0 Aposentadoria 

Desse modo, o empregado domestico tera direito a "integragao na previdencia 

social" (art. 7 ° , XXXIV, paragrafo unico), do mesmo modo que os trabalhadores em 

geral. 

6 2 Direitos opcionais 

6 2 1 Fundo de garantia por tempo de servigo (FGTS) 
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A inclusao deste beneficio depende de negociacao entre patroes e 

empregados, porem, uma vez efetuado o primeiro recolhimento os pagamentos se 

tornam obrigatorios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 2 2 Seguro desemprego 

Com o recolhimento do FGTS, o empregado passara a ter direito a ate tres 

parcelas do Seguro-Desemprego no valor de urn salario minimo cada uma, se 

perder o emprego depois de quinze meses de recolhimento do FGTS. 
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7 DIREITOS NAO ABRANGIDOS AOS DOMESTICOS 

7 1 Estabilidade 

O art. 492 da CLT preve a estabilidade ao empregado que tiver dez anos de 

servigo. No entanto, por forca da alinea a do art. 7° do mesmo diploma, aos 

domesticos nao se aplica a CLT. Assim, nao gozam de estabilidade os empregados 

domesticos. 

Em razao de nao terem direito a prestagoes de acidente de trabalho, tambem 

nao gozam os domesticos da garantia de doze meses apos a cessacao do auxilio-

doenca acidentario. 

A garantia de estabilidade nos cinco meses apos o parto, prevista na alineazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA b 

do inciso II do art. 10 do Ato das Disposicoes Constitucionais Transitorias (ADCT), 

nao se estende a empregada domestica, uma vez que o caput do referido artigo diz 

ate que seja promulgada a lei complementar que fala o art. 7°,I, da Constituigao. 

Portanto, como o inciso I ao art. 7° nao se insere entre os direitos dos empregados 

domesticos, nao tern direito a domestica a estabilidade de 150 dias apos o parto. 

Assim e o entendimento da jurisprudencia: (TRT-10 3 Regiao, 2 a T, RO 

8.325/94, Rel. Juiza Cilene Ferreira Amaro Santos, j . 24-10-95, DJU 3, 1°-12-95, p. 

18.219) 

Empregada domestica - Ausencia de estabilidade em virtude de estado 
gestacional. Interpretacao do art. 7° da Carta Magna c/c art. 10, II, b, do 
ADCT. A empregada domestica nao goza da estabilidade prevista no art. 
10, II, b, do ADCT, eis que o mesmo tern como destinatarias as empregadas 
beneficiadas pelo art. 7°, I, da Carta Magna, nao estendido as empregadas 
domesticas pelo art. 7°, paragrafo unico, tambem da Carta Magna. Recurso 
conhecido. Contra-razoes nao conhecidas por intempestivas. Recurso 
desprovido. 
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O argumento utilizado por alguns para nao dar estabilidade a empregada 

domestica, repousa na confianga quebrada, afirmando que nao se pode pensar em 

obrigar alguem a ficar com a empregada mesmo sem confiar nela. Seria, segundo 

alguns, muito penoso para o empregado ter em sua propria casa alguem em quern 

nao confia. Com todo respeito aos que assim pensam, nao coadunamos com tal 

pensamento, haja vista que nao se pode conceber previamente que a empregada 

domestica venha a quebrar a confianca nela depositada. 

Casos ha em que a empregada domestica passa anos e anos trabalhando 

para uma so familia ou pessoa, as vezes passando de geracao para geragao, 

tornando-se na maioria das vezes mais um ente familiar. 

Ressalte-se, por fim, que em caso de quebra de confianca na relacao 

empregaticia, o empregador nao esta obrigado a permanecer com a empregada 

indigna, pois podera despedi-la apos os cinco meses. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 2 Horas extras 

O empregado domestico nao tern Jornada de trabalho regulamentada, pois o 

inciso XIII, do art. 7° da Constituigao nao Ihe foi abrangido. Assim, pode o 

empregado domestico trabalhar mais de oito horas diarias e 44 semanais, nao tendo 

o direito ao adicional previsto no inciso XVI da Carta Magna. 

Sobre o assunto diz a jurisprudencia: (ac. um. da 3 a T. do TRT-9 a Regiao, RO 

7.926/93, Rel. Juiz Joao Oreste Dalazen, j . 15-6-94, DJPR, 2-9-94, p. 271) 

Domestico - Horas extras. O empregado domestico nao faz jus a horas 
suplementares, eis que estas nao constam do elenco de direito 
taxativamente assegurados a categoria pela Constituic5o Federal de 1988. 
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O problema esta na falta de controle do trabalho do empregado domestico, 

pois estes nao tern hora certa de entra e saida do trabalho e muitas vezes reside na 

casa do empregador podendo trabalhar a qualquer hora. 

Ve-se uma necessidade urgente em mudar tal situacao, pois o empregado 

domestico nao pode continuar a trabalhar sem horario predeterminado, ficando sob 

o jugo do empregador, trabalhando em horas inadequadas, sendo ate em muitas 

oportunidades interrompido de seu sono durante a madrugada para prestar servicos 

ao empregador. 

Tal situacao nao e ideal. Se a problematica esta no controle da Jornada de 

trabalho, deve-se implantar de imediato um sistema que vise a regulamentar a 

Jornada de trabalho dos empregados domesticos, ou simplesmente incluir o inciso 

XIII do art. 7° da Constituicao no rol de seus direitos. 

Nao ha obice em estipular-se o periodo de oito horas diarias. O empregador 

que queira servigos prestados alem dessa carga, deve pagar o adicional de horas 

extras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 3 Adicional noturno 

Trabalho noturno e o realizado entre as 22 e as 5 horas para o trabalhador 

urbano e entre 21 e 5 horas para trabalhador rural da lavoura e entre 20 e as 4 horas 

para o que trabalha na pecuaria. Para o trabalhador urbano o adicional e de 20% e a 

hora e considerada em 52 minutos e 30 segundos. Ja para o trabalhador rural, o 

adicional e de 25% e nao tern direito a hora reduzida. 

Tambem nao esta no rol dos direitos previstos no paragrafo unico do art. 7° da 

Constituigao o inciso IX, nao tendo direito, assim, a remuneragao do trabalho noturno 

superior a do diurno o empregado domestico. Portanto, pode o empregado 
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domestico trabalhar de madrugada que nada recebera a titulo de adicional noturno. 

Os empregadores podem chegar de suas festas e acordar a empregada sem ter 

medo de pagar-lhe tal adicional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 4 Homologacao da rescisao do contrato de trabalho 

Como a CLT nao se aplica aos domesticos, estes deixam de ter o direito a 

homologagao da rescisao do contrato de trabalho pela Delegacia Regional do 

Trabalho ou pelo sindicato, direito este previsto no §1° do art. 477 da Consolidacao 

das Leis do Trabalho. 

Nao se leva em conta se o empregado tern mais ou menos de um ano de 

trabalho ou se e maior ou nao de dezoito anos. A homologagao e desnecessaria. A 

unica exigencia e a assinatura do pai do empregado menor de dezoito anos. 

Diz a jurisprudencia: (TRT 2. R, 1 a T., RO 0297021642, Ac. 02970409326, 

Rel. Braz Jose Molica, DOESP, 1°-9-97, p. 46) 

Empregada domestica. A exigencia de assistencia do sindicato para 
pedidos de demissao de empregados com mais de um ano de casa, nao se 
aplica aos empregados domesticos, por nao estar expressamente previsto 
na CF/88, no art. 7°, paragrafo unico. 

A Constituigao em seu art. 5°, XVII, XVIII e XIX dao direito a criagao de 

associagoes, so exigindo que seja para fins licitos e veda a de carater paramilitar. 

Portanto, dar o direito a sindicalizagao ou associagao e nao dar-lhe a protegao 

destas entidades e o mesmo que dar e depois tirar. 

7 5 Multa por atraso no pagamento das verbas rescisorias 
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Como nao ha necessidade de homologagao da rescisao do contrato de 

trabalho do empregado domestico, nao existe prazo para pagamento das verbas 

rescisorias. Portanto, mais uma vez observa-se que CLT nao se aplica aos 

domesticos, nao fazendo jus esta categoria a multa do § 8° do art. 477 da CLT. 

A Jurisprudencia tambem entende dessa forma: (ac. un. da 4 a T. do TRT-3 a 

Regiao, RO 18.903/92, Rel. Israel Kuperman, j . 6-10-93, Minas Gerais II, 12-2-94, p. 

76) 

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-se-lhes, apenas, os direitos 
assegurados no art. 7°, paragrafo unico, da CF. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 6 Higiene e seguranca no trabalho 

O inciso XXII, do art. 7° da Carta Magna preve que os trabalhadores tern 

direito a redugao dos riscos inerentes ao trabalho, atraves de normas de higiene e 

seguranga. Como o paragrafo unico do art. 7° nao faz mengao ao inciso XXII, a 

classe dos empregados domesticos nao tern direito a tal protegao. 

Como conseguinte, nao recebe o domestico os adicionais previstos nos arts. 

192 e 193 da CLT (insalubridade e periculosidade, respectivamente), uma vez que a 

consolidagao nao se aplica aos domesticos, o que e um verdadeiro absurdo. 

7 7 Adicional de periculosidade e insalubridade 

Outro inciso nao abrangido pelo paragrafo unico do art. 7° da Constituigao e o 

XXIII, o qua! faz referenda ao adicional de remuneragao para atividades penosas, 
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insalubres ou perigosas. Assim, nao tern direito o domestico a tais adicionais, 

mesmo trabalhando em condigoes que justifiquem o recebimento. 

Como a CLT tambem nao se aplica aos domesticos, nao tern direito, tambem, 

aos adicionais de insalubridade, previsto no art. 192, e o de periculosidade, previsto 

no art. 193. 

Entende-se que, em regra, o local onde o domestico trabalha nao e insalubre 

ou perigoso. Porem, o probiema esta na excegao, pois esta acontecendo uma vez 

so pode causar um enorme prejuizo. E o que dizer do motorista particular que e 

obrigado pelo empregador a dirigir por horas e horas em rodovias, arriscando sua 

vida e diminuindo sua potencialidade laborativa? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 8 Outros direitos 

O paragrafo unico do art. 7° da Constituigao de 1988 exclui os domesticos de 

uma serie de outros direitos. Senao vejamos: relagao de emprego protegida contra 

despedida arbitraria (inciso I); piso salarial proporcional a extensao e a complexidade 

do trabalho (inciso V); protegao do salario na forma da lei, constituindo crime sua 

retengao dolosa (inciso X); participagao nos lucros ou resultados ou na gestao da 

empresa, haja vista o empregador domestico nao ser empresa e nao ter atividade 

lucrativa (inciso XI); Jornada de trabalho de seis horas em caso de turnos 

ininterruptos de revezamento (inciso XIV); protegao do mercado de trabalho da 

mulher, mediante incentivos especificos (inciso XX); assistencia gratuita aos filhos e 

dependentes desde o nascimento ate seis anos de idade em creches e pre-escolas 

(inciso XXV); protegao em face da automagao (inciso XXVII); proibigao de diferenga 

de salario, de exercicio de fungoes e de criterio de admissao por motivo de sexo, 

idade, cor, ou estado civil (inciso XXX); proibigao de qualquer discriminagao no 
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tocante a salario e criterios de admissao do trabalhador portador de deficiencia 

(inciso XXXI); proibigao de distingao entre trabalho manual, tecnico e intelectual ou 

entre os profissionais respectivos (inciso XXXII); proibigao de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho aos menores 

de 16 anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir dos 14 anos (inciso XXXIII). 
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8 A NOVA LEI SOBRE O TRABALHO DOMESTICO 

Atualmente tramita na Camara dos Deputados o Substitutivo ao Projeto de Lei 

N.° 1.626-B, DE 1989, que dispoe sobre a protegao do trabalho domestico, e da 

outras providencias; tendo pareceres: da Comissao de Trabalho, de Administragao e 

Servigo Publico, pela aprovagao; e da Comissao de Constituigao e Justiga e de 

Redagao, pela constitucionalidade, juridicidade, tecnica legislativa e, no merito, pela 

aprovagao. 

Tal projeto constitui um certo avango na relagao trabalhista entre empregados 

domesticos e empregadores. Porem, ainda existem algumas arestas a serem 

aparadas, como, por exemplo, o problema do pagamento das ferias em dobro e 

proporcionais, que ainda continuaram a ser indevidas, nem o pagamento de 

adicional noturno. 

Como novidade podemos citar uma conceituagao mais precisa do empregado 

domestico, bem como a extensao aos domesticos do direito ao FGTS, seguro-

desemprego e vale transporte. 

O projeto tern a seguinte redagao: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° Esta Lei regulamenta as relagoes de trabalho domestico. 

§ 1 ° E considerado domestico o servigo ou trabalho prestado na 

administragao residencial que nao importe beneficio econdmico para o empregador, 

e trabalhador domestico aquele que presta servigo auxiiiar da administragao 

residencial de natureza continua e nao lucrativa. 
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§ 2 ° Nao sao considerados trabalhadores domesticos os familiares do 

empregador domestico, nem as pessoas contratadas exclusivamente para cuidar de 

enfermos ou para conduzir veiculos. 

Art. 2.° No caso de se admitir conjuntamente um casal, ou pai ou mae com 

seus filhos, os salarios devem ser convencionados de forma individual e pagos 

mediante recibos individualizados. 

§ 1.° Ao pai ou a mae cabera assistir ou representar os filhos menores na 

relagao de emprego prevista neste artigo. 

§ 2.° Os filhos menores de quatorze anos, que vivam com o pai ou a mae no 

domicilio do empregador domestico, nao serao considerados empregados em seu 

servigo domestico. 

§ 3.° Nao sera tambem considerado empregado domestico o filho ou filha do 

trabalhador domestico que, por liberalidade do empregador, viva na casa deste em 

companhia daquele, sem obrigacao de realizar servigo, trabalho ou tarefa na 

administragao residencial. 

Art. 3.° Aos trabalhadores domesticos sao assegurados os direitos previstos 

no art. 7 ° , incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV da Constituigao 

Federal. 

§ 1.° Para admissao em emprego devera o trabalhador domestico apresentar: 

I - Carteira de Trabalho e Previdencia Social; 

II - Atestado de saude. 

§ 2.° O empregador tern a obrigagao de anotar na Carteira de Trabalho e 

Previdencia Social do empregado domestico todos os elementos essenciais do 

contrato de trabalho, conforme dispuser o regulamento pertinente. 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4.° Sao obrigagoes do empregado domestico: 
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I - fornecer referencias sobre sua vida profissional, quando solicitado pelo 

empregador, na ocasiao da admissao; 

II - dar aviso previo de trinta dias ao empregador. 

Art. 5.° Ao empregador domestico sao assegurados descontos sobre moradia 

e alimentagao, quando efetivamente fornecidas, nos percentuais de seis por cento e 

tres por cento, respectivamente. 

Art. 6 ° Constituem justa causa para rescisao de contrato de trabalho pelo 

empregador os casos previstos nas letras a,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA b, c, d, e, f, h e /' do art. 482 da 

Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT. 

Art. 7.° O empregado podera considerar rescindido o contrato de trabalho e 

com direito a indenizacao por tempo de servigo nas hipoteses das letras a, b, c, d, e 

e r"do art. 483 da Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT. 

Art. 8.° E estendido ao trabalhador domestico o direito ao Fundo de Garantia 

do Tempo de Servigo (FGTS), instituido pela Lei n 0 8.036, de 11 de maio de 1990, 

ao Seguro-Desemprego, criado pela Lei n.° 7.998, de 11 de Janeiro de 1990, e ao 

Vale-Transporte. 

Art. 9.° Esta Lei sera regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 

noventa dias a contar de sua entrada em vigor. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 11. Revogam-se as disposigoes em contrario. 
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9 CONCLUSAO 

Logo no introito do presente trabalho observou-se a exclusao dos direitos dos 

empregados domesticos e sua discriminacao no decorrer da historia. Foi ressaltado 

que o trabalho domestico esta presente desde os romanos ate os dias atuais, 

trazendo consigo a marca da desiguaidade injustificada. 

Analisou-se uma serie de conceitos do que vem a ser um empregado 

domestico, trazendo a baila a problematica de cada conceito apresentado por alguns 

doutrinadores, para se chegar a um conceito o mais preciso possivel, muito embora 

sabendo que a tarefa de conceituar e por demais espinhosa. Buscou-se, ainda, 

distinguir os empregados domesticos de outras especies de empregados que com 

eles se assemelham. 

Procurou-se perfilar os varios tipos de trabalhadores domesticos, 

conceituando cada um e fazendo um paralelo entre eles para uma melhor 

compreensao da materia, trazendo, tambem, entendimentos jurisprudenciais sobre a 

inclusao ou nao de aiguma especie de trabalhador no rol dos domesticos. 

Num outro momento, mostrou-se como sao tratados os domesticos em outros 

paises, procurando, quando possivel, estabelecer uma comparacao com a 

legislacao de cada pais e a nossa, enfatizando os pontos positivos e negativos das 

legislacoes alienigenas. 

Como n3o poderia deixar de ser, tracou-se, muito embora que de forma 

compendiosa, um estudo acerca dos direitos sociais, ressaltando sua evolucao 

historica e chegada aos dias atuais e insercao no corpo da constituigao. 

Adiante, chegou-se ao objetivo propriamente dito do presente trabalho, qual 

seja, a delineacao dos direitos dos empregados domesticos em nossa legislacao, 
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bem como e, principalmente, os direitos nao abrangidos aos domesticos. Procurou-

se analisar um a um os direitos dos domesticos, tentando mostrar a total falta de 

justificacao da exclusao da maioria dos direitos dos trabalhados previstos na 

Constituigao Federal e na Consolidagao das Leis do Trabalho. 

Por fim, ressaltou-se o Projeto de Lei N.° 1.626-B, DE 1989, que procura dar 

uma maior tutela aos empregados domesticos, apesar de conter em seu bojo alguns 

defeitos e nSo abordar alguns direitos importantissimos aos empregados 

domesticos, tais como o problema do pagamento das ferias em dobro e 

proporcionais. No entanto, a futura nova lei dos domesticos traz em seu conteudo 

muitas inovagoes beneficas aos empregados domesticos, tentando amenizar a 

discriminagao sofrida por essa classe de trabalhadores. 

Em tempos idos, buscava-se justificar a exclusao da legislagao trabalhista 

para os empregados domesticos atraves de um ponto de vista sociologico e nao 

juridico, embasando-se na relagao intimista entre empregado domestico e 

empregador, ao tempo em que a prestagSo do servigo e realizada dentro da propria 

residencia da pessoa ou da familia. 

Com o passar dos tempos, os empregados domesticos passaram de uma 

condigao de total discriminagao e marginalizagao para uma condigao de portador de 

alguns direitos trabaihistas, notadamente a partir da Lei 5.859, que regulou o 

trabalho domestico. 

A Constituigao de 1988 tambem apresentou um avango para os direitos dos 

empregados domesticos, pois esta aumentou o rol desses direitos e muitos dos que 

ja existiam foram consideravelmente aumentados, muito embora a propria Carta 

Magna discrimine os empregados domesticos, excluindo do rol do paragrafo unico 

do art. 7° uma serie de direitos previstos para outros trabalhadores. 
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Verifica-se do presente trabalho que os direitos dos empregados domesticos 

n^o sSo tao faceis como algumas pessoas pensam, existindo uma serie de questoes 

de dificil compreensao e solucao, encontrando pontes divergentes em varios dos 

topicos anteriormente analisados. 

Nao se pode mais justificar a exclusao dos domesticos da maioria dos direitos 

trabalhistas e, principaimente, da tutela da Consolidagao das Leis Trabalhistas. Nao 

ha motivos para o empregado domestico nao ter feriado em dobro so porque a 

Constituigao so preve o repouso semanal remunerado, a nao poder ter o mesmo 

salario quando trabalhar em igualdade de condigoes com outro trabalhador, a nao 

poder descansar nos intervalor entre e inter jornadas, ficando a cargo do 

empregador dar alguns minutos ao domestico para fazer suas refeigoes, nao ter 

garantia contra despedida arbitraria ou sem justa causa, nao podendo, assim, ser 

indenizado com a multa de 40%, nao ter protegao ao seu salario, podendo este ser 

retido dolosamente, apesar de ter direito ao salario minimo e a irredutibilidade do 

salario, nao ter direito a Jornada de trabalho de seis horas de turnos ininterruptos de 

revezamento, mesmo porque nem sequer Jornada eles tern, etc. 

Urge a elaboragao de uma lei que tutele inteiramente os empregados 

domesticos, dando-lhes os direitos que Ihe sSo devidos, principaimente incluindo-os 

na protegao da Consolidagao das Leis Trabalhistas, seja diretamente ou por um 

processo de interpretagao analogica. 

Contudo, aos empregadores que nao queiram aborrecimentos com demandas 

judiciais, o melhor e atender ao principio maior da legislacao trabalhista, qual seja, o 

protecionista, adotando a regra mais benefica aos empregados domesticos, como 

conceder ferias de 30 dias consecutivos, por exemplo. 
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