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Aos AAs do mundo inteiro, especialmente 

aqueles que conheco pessoalmente, pela 

luta diaria e continua para superar os seus 

problemas e ajudar outros a se recuperarem 

do alcoolismo. 
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RESUMO 

A presente investigacao cientifica busca fazer uma analise dos problemas decorrentes do 

alcool que repercutem na legislacao trabalhista, em relacao a dispensa por justa causa, 

prevista no artigo 482, letra "F", da CLT, embriaguez habitual ou em servi9o, levando-se em 

conta a nova abordagem que o alcoolismo assumiu nos dias atuais, ou seja, uma doenca 

reconhecida mundialmente. De inicio, apresenta uma visao medica do alcoolismo e sua 

relacao com a embriaguez tratada na CLT, demonstrando suas possibilidades de diagnostico e 

tratamento, inclusive, relatando como o grupo de auto-ajuda Alcoolicos Anonimos (A.A.), 

auxilia os alcoolistas a estabilizar a doenc-a. Em seguida, aborda-se como o alcoolismo vem 

sendo tratado nas empresas, relatando formas de preven9ao e tratamento especificos 

implantados em algumas dessas entidades empregaticias, como forma de tratar do problema, 

cuja realidade atual traduz uma questao social. Mais adiante, e feita uma sucinta explana9ao a 

respeito do instituto da justa causa, como importante ponte ao entendimento da tematica, 

atraves do estudo teorico e da pesquisa bibliografica. Logo depois, e apresentada a mola 

mestra do presente trabalho fazendo uma comparagao com os dois posicionamentos 

doutrinarios e jurisprudenciais a respeito do alcoolismo no direito do trabalho, de um lado os 

conservadores e legalistas, defensores da norma legal em questao, em confronto com a nova 

postura trazida por diversos julgados dos Tribunais diretamente ligada aos novos conceitos 

trazidos para o alcoolismo pela Organizacao Mundial de Saude (OMS). Dessa forma sao 

tecidos os pertinentes comentarios a respeito das possiveis solucdes para a situa9ao do 

empregado acometido pela doenca do alcoolismo na rela9ao contratual de emprego. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-chaves: a lcoolism o, em br iagu ez, doen ca, em p r egad o, em presa, ju s t a causa, le i. 
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INTRODUQAO 

0 alcoolismo, um dos mais terriveis vicios e dos mais disseminados, vem sendo 

considerado a maior doenca social deste final de seculo, causando danos irreparaveis a 

sociedade, com nefastos e visiveis reflexos no ambiente onde vive e atua o doente, inclusive 

no seu meio de trabalho. 

De acordo com a Organizacao Mundial de Saude (OMS), o alcoolismo e uma doenca 

que atinge indiscriminadamente o ser humano, independentemente dos niveis socio-

economic e cultural do individuo. Todavia, embora uma parte consideravel da doutrina e da 

jurisprudencia venha declinando neste sentido, a legislacao trabalhista, resistindo aos avancos 

historicos e cientificos, que optaram pelo conceito acima (alcoolismo como doen9a), ainda 

trata a questao como falta de carater ou oulro desvio de personalidade. 

Mesmo diante dessa problematica, ainda hoje, cerca de 50% das rescisoes dos contratos 

de trabalho por justa causa do empregado sao causadas por estarem os mesmos acometidos 

pelo alcoolismo-doen9a, mesmo que esta nao tenha surtido efeitos no local de trabalho. 

Fatores como estes justificam as linhas que aqui serao escritas, tomando como 

referencial uma pesquisa bibliografica na seara juridico e medico-social, conduzida por 

leitura, fichamento, analise e discussoes de livros, textos, revistas, e publicacoes, impressas ou 

virtuais, uteis a elabora9ao de um corpo sistematico de posicionamentos criticos em torno da 

problematica aqui posta. 

Aplica-se, ainda, o metodo comparativo necessario para estabelecer um paralelo entre o 

pensamento dos doutrinadores que seguem o posicionamento da CLT e o pensamento de 

novos doutrinadores e juristas seguidores dos novos conceitos de alcoolismo trazidos pelas 

areas medica e psicologica. 
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Nesse contexto, procurar-se-a no primeiro capitulo fazer uma abordagem medica sobre o 

alcoolismo, bem como demonstrar suas possiveis formas de diagnostico e tratamento, 

principalmente aqueles utilizados pelos grupos de ajuda mutiia denominados Alcoolicos 

Anonimos (A.A.)- Finalizando com a polemica sobre o alcoolismo e a embriaguez tratada na 

legislacao trabalhista. 

No segundo capitulo e feita uma visualizacao dos problemas trazidos pelo alcoolismo as 

empresas e da forma como muitas del as vein encarando-os, mostrando a solucao que 

encontraram para coligar o cumprimento de sua funcao social com a continuidade da 

produtividade da empresa. 

Ja no terceiro capitulo sera feita uma breve explanacao do que seja o instituto da justa 

causa no direito do trabalho, conhecimento esse necessario para entender e delinear a questao 

do alcoolismo. 

E no ultimo capitulo far-se-a uma analise dos dois posicionamentos na legisla9ao 

trabalhista a respeito da embriaguez habitual e as possiveis solucdes para tao grave problema, 

que destroi a vida do empregado e abala as estruturas da relacao de emprego e da propria 

sociedade. 



9 

CAPITULO 1 U M A VIS AO MEDICA DO ALCOOLISMO E A POLEMICA 

DA EMBRIAGUEZ 

1.1 Generalidades e conceito 

A historia do uso de bebidas alcoolicas coincide com a propria historia da humanidade. 

A cerveja e o sen fabrico ja eram utilizados pelo homem no periodo neolitico. Varios povos 

conheceram e desenvolveram as artes da fabricacao de bebidas alcoolicas, com destaque para 

os egipcios, gregos e romanos, habito que foi difundido pelas civilizacdes, tomando-se 

universal. 

A sociedade vem permitindo e estimulando o uso de bebidas alcoolicas nas mais 

diferentes circunstancias. Dos encontros comportados as orgias, na exalta9ao da alegria ou no 

sofrimento do cotidiano, na solidao do bar ou em grupos nas grandes ocasioes sociais. A 

bebida alcoolica esteve e continua incorporada ao dia-a-dia da maioria da populacao. 

O alcool e uma substantia psicoativa aceita e usada por grande parte da populacao 

brasileira sem causar problemas. Porem, para uma parcela de aproximadamente 15%' dessa 

popula9ao o seu consumo acarreta graves complicacies tais como patologias, crimes, 

acidentes, suicidios, destruicao familiar e pessoal. 

Essa consideravel parcela da populacao brasileira encontra-se na faixa etaria dos 12 aos 

65 anos de idade, que sao pessoas consideradas alcoolatras, ou seja, acometidas pela doen9a 

do alcoolismo. 

Inobstante isto, a definicao do alcoolismo como doen9a e uma questao ainda bastante 

discutida. 0 alcoolismo vem sendo estudado pela classe medica e outros profissionais da area 

!

 Dado do Centro Brasileiro de biformac-Oes sobre Drogas e Psicotropicos - CEBRID, pesquisa 

realizada em 2001. 
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de saude desde o seculo passado, quando pela primeira vez um medico sueco, o Dr. Magno 

Huss (apud Cardoso Filho, 1995, p. 11). em trabalho denominado "Alchoolismo Cronicus", 

afimiou ser o mesmo um mal causado pela ingestao abusiva e prolongada de bebidas 

alcoolicas. 

De forma direta, o tenia especifico do alcoolismo so foi incorporado pela Organizacao 

Mundial de Saude (OMS) a Classificacao Intemacional das Doen9as em 1967 (CID-8), na 8
il 

Conferencia Mundial de Saude. Mas a questao do impacto sobre a saude provocada pelo 

abuso do alcool ja vinha sendo objeto de discussao pela OMS desde o inicio dos anos 50, 

compondo um processo longo de maturacao, que ate hoje ainda e objeto de contendas medico-

cientificas. Consta que em 1953 a OMS, atraves do seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Expert Comittee on Alcohol, ja havia 

decidido que o alcool deveria ser incluido numa categoria propria intemiediaria entre as 

drogas provocadoras de dependencia e aquelas apenas formadoras de habito. 

Em 1978, na 9
a

 Revisao do CID (CID-9), o termo alcoolismo foi abolido e substituido 

por abuso do alcool sem dependencia e sindrome de dependencia do alcool. 

Segundo o CID-9, o abuso de alcool sem dependencia inclui casos em que uma pessoa, 

para a qual nenhum outro diagnostico e possivel, receba assistencia medica em virtude dos 

efeitos adversos do alcool, do qual ela nao e dependente e que tenha feito uso por iniciativa 

propria em detrimento de sua saude ou atuacao social. 

Ja a sindrome de dependencia do alcool e um estado psiquico, e tambem geralmente 

fisico, resultante da ingestao de alcool. caracterizado por rea96es de comportamento e outras 

que sempre incluem uma compulsao para ingerir alcool de modo continuo ou periodico, a fim 

de experimental' seus efeitos psiquicos e por vezes evitar o desconforto de sua falta. Nessa 

fase, uma pessoa pode apresentar dependencia do alcool e haver coexistencia com psicose 

alcoolica ou complica9oes fisicas. 
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So que a Classificacao de Transtornos Mentais e de Comportamentos do CID-10 usa 

uma terminologia mais clara e operacional do que o CID-9, substituindo o termo abuso por 

uso nocivo, definindo este como um padrao de uso do alcool que esta causando dano a saude. 

Este dano pode ser fisico ou mental. 0 uso nocivo nao deve ser diagnosticado se estiver 

presente a sindrome de dependencia. transtomo psicotico ou outra forma especifica de 

transtorno relacionado ao uso do alcool. 

Ja a sindrome de dependencia do alcool e, ainda pelo CID-10, assim definida: um 

conjunto de fenomenos fisiologicos. comportamentais e cognitivos, no qual o uso do alcool 

alcanca uma prioridade muito maior para um determinado individuo que outros 

comportamentos que antes tinham muito valor. Uma caracteristica descritiva central da 

sindrome de dependencia e o desejo (frequentemente forte, algumas vezes irresistivel) de 

consumir alcool. Pode haver evidencia de que o retorno ao uso do alcool, apos um periodo de 

abstinencia, leve a um reaparecimenlo mais rapido de outros aspectos da sindrome do que 

ocorre com individuos nao dependenles. 

De forma mais clara, o alcoolismo e uma doenca reconhecida formalmente pela 

Organiza9ao Mundial de Saude (OMS). que a define como sendo o estado psiquico e tambem 

geralmente fisico, resultante da ingestao do alcool, caracterizado por reacdes de 

comportamento que sempre incluem uma compulsao para ingerir alcool de modo continuo e 

periodico, a fim de experimental- seus efeitos psiquicos e por vezes evitar o desconforto de sua 

falta (repete-se). E uma enfennidade progressiva, incuravel e fatal, que consta do Codigo 

Intemacional de Doencas (CID-9) com as classifica9oes 291 (psicose alcoolica), 303 

(sindrome de dependencia do alcool) e 305.0 (abuso do alcool sem dependencia). 

Assim entende Pedro Cardoso Filho (1995, p. 15), medico riograndense, da cidade de 

Marcelino Vieira, radicado na Paraiba ha muitos anos, mais precisamente em Joao Pessoa: 

Particularmente eu diria que o alcoolismo caracteriza um estado de 

consciencia seriamente comprometido, apos o uso abusivo e prolongado das 
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bebidas alcoolicas. provocando serios problemas de saude, de familia, alem 

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA complica96es economicas, socias e laborativas. 

A OMS na sua Classificacao Internacional de Doen9as e Problemas Relacionados a 

Saude (CID-10) reconhece que o uso do alcool pode levar o individuo aos seguintes 

transtornos mentais e comportamentais: 

a) Intoxicacao aguda - a condicao que ocorre apos a ingestao de bebidas alcoolicas, 

tambem sendo conhecida por bebedeira, intoxicacao, intoxicacao patologica, dentre 

outros; 

b) Uso nocivo - quando o modo de consumo do alcool e prejudicial a saude, nesse caso, 

as complica96es podem ser fisicas ou psiquicas; 

c) Sindrome de Dependencia - caracterizada pelo conjunto de fenomenos 

comportamentais, cognitivos e fisiologicos que desenvolvem depois de repetido 

consumo de alcool, sendo esse conjunto de fenomenos tipicamente associado ao 

desejo poderoso de fazer uso novamente dessa substantia, juntamente com a 

dificuldade de controlar seu consumo, com utilizasao persistente, apesar das suas 

consequencias nefastas, uma maior prioridade ao uso da droga em detrimento de 

outras atividades e obrigacdes e um aumento da tolerancia pela droga e por vezes a um 

estado de abstinencia fisica; 

d) Sindrome de Abstinencia - conjunto de sintomas de gravidade variavel, os quais 

ocorrem quando de uma abstinencia absoluta ou relativa do uso do alcool consumida 

de modo prolongado; 

e) Transtomo psicotico - conjunto de fenomenos psicoticos que ocorrem durante ou 

imediatamente apos o consumo do alcool. 0 estado se caracteriza pela presen9a de 

alucinacoes, tipicamente auditivas e polissensoriais, de distorcao das percep9oes, de 
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ideias delirantes, de perturbacoes psicomotoras (agitacao ou estupor) e de afetos 

anormais, podendo ir de um medo intenso ao extase; 

f) Sindrome amnesica - sindrome dominada pela presen9a de transtornos cronicos 

importantes da memoria, tanto para fatos recentes como para os antigos. A memoria 

imediata esta habitualmente preservada e a memoria dos fatos recentes esta 

tipicamente mais perturbada que a memoria remota. Habitualmente existem 

perturbacdes manifestas da orientacao temporal e da cronologia dos acontecimentos, 

assim como ocorrem dificuldades de aprender informacoes novas. A sindrome pode 

apresentar confabulacao intensa, mas esta pode nao estar presente em todos os casos. 

As outras funcoes cognitivas estao em geral relativamente bem preservadas. E dentro 

desse conceito de Sindrome Amnesica que se classifica, atualmente, a Psicose ou 

Sindrome de Korsakov, induzida pelo alcool. 

Analisando esta classificacao dada pela OMS aos estados provocados pelo uso do 

alcool, chega-se ao entendimento que o alcoolismo e de fato uma doen£a provocada pela 

ingestao continua e periodica do alcool que vicia o individuo, sendo que o seu estado, quando 

agudo (intoxicacao aguda), caracteriza a embriaguez, pela qual a intoxica9ao e imediata. 

Ainda sobre a optica da OMS, o alcoolismo pode se tomar cronico com o uso habitual, 

com a impregna9ao constante da droga pelo organismo, caracterizando assim a embriaguez 

habitual. 

Assim, enquanto o alcoolismo e uma doen£a provocada pelo uso abusivo do alcool, a 

embriaguez e o estado de perturbasao dos sentidos em decorrencia do uso, seja de bebidas 

alcoolicas ou de outros toxicos ou entorpecentes. 

Estes sao os significados atribuidos ao alcoolismo e a embriaguez. Dessa forma, tambem 

trazidos pelo dicionario da lingua portuguesa, o AURELIO (1988), quando define o termo 
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alcoolismo como "doenca resultante do alcool", e o termo embriaguez como "estado de 

individuo embriagado; bebedeira; ebriedade". 

Por fim, cumpre frisar que estudos mais recentes sobre a dependencia quimica do alcool 

apontam para a existencia de uma predisposicao organica existente no individuo dependente 

quimico. Caso nao faca uso da substantia alteradora de humor — drogas licitas ou ilicitas — 

nao sera acometida da doenca em questao, e assim jamais ficara sabendo de sua 

predisposicao. E caso delas faca uso, dara a partida para a dependencia quimica ativa. 

Primeiro usara a substantia quimica de forma ocasional, aumentando progressivamente as 

doses e a freqiiencia, ate chegar ao uso descontrolado e, ao final, perdera totalmente o 

controle sobre sua vida e sua vontade. 

E evidente que ninguem nasce alcoolatra, na exata expressao do termo, mas podera se 

tornar se ingerir alcool, um ato que normalmente e iniciado poucos anos depois do seu 

nascimento, ou seja, ja na infancia, embora os fetos possam obter alcool quando suas maes 

bebem durante o periodo de gestacao. Mas potencialmente sim. Ha evidencias que muitos 

podem nascer com a predisposicao para o alcoolismo, precisando apenas comecar a beber 

para que o processo da doenca se ponha em andamento. 

A respeito da questao em foco, assim afirma Joao Regis Fassbender Teixeira (1998, p. 

44): 

O alcoolismo e doen9a. indubitavel. Ate despiciendo tal afirmar. Uma das 

sindromes da enfermidade (por parte do doente e de seus familiares e 

conviventes proximos) e a nega?ao, e mais ainda, que tal negacao pespega 

toda a sociedade, direta e indiretamente; e — o que e mais danoso —, no 

proprio meio medico tal negagao e, ainda hoje, tremendamente acentuada, 

com reflexos sociais realmente dramaticos (em todo curso medico, seis 

anos, ha apenas sessenta minutos de aula a respeito da doenca do 

alcoolismo,. dai ser comum muito medico honrado, por estes brasis a fora 

debelar surtos de delirium tremens com meio copo de conhaque...). Mesmo 

e principalmente (para esta monografia), no meio juridico em geral — 

Advogados. Magistrados e Ministerio Publico, em grosso — onde 

nonnalmente o habito de leitura seria e constante,' a informa9ao polimorfa 

chega indiscutivelmentc mais depressa — tambem a Doen9a do 

Alcoolismo, como doen9a, e ainda pouquissimo conhecida, com terriveis 

resultados. tambem, com cicatrizes de alma em milhares de pessoas. Assim 

e vital, primario nesta caminhada, que o primeiro passo seja, 

defmitivamente, que todos saibamos, e aceitemos, que a Doen9a do 
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Alcoolismo e realidade. Flagelo social. Segundo estatisticas da propria 

OMS, segunda que mais mata no mundo. E que comprovadamente assola, 

de minimis dez por cento da humanidade! Apenas para coloriar na Grande 

Curitiba, com cerca de tres milhoes de habitantes ha — cadastrados — 

duzentos mil alcoolatras(sic) 

Inobstante o conceito acima, e embora a definicao ou conceituagao do alcoolismo ainda 

seja objeto de estudo inconcluso de varias areas do conhecimento humano, mas para a parcela 

maior da area medica nao resta diivida de que o alcoolismo e uma doenca. 

1.2 Quadro clinico e epidemiologia 

O alcool traz inumeros riscos a saude, mas mesmo assim ainda e dentre as substantias 

psicoativas a mais consumida em todo o mundo. Por isso, a preocupacao constante de 

pesquisadores e clinicos em compreender, adequadamente, o quadro clinico do alcoolismo. 

Segundo estudos medicos, o consumo recente e excessivo do alcool pode causar euforia, 

diminuicao da atencao, prejuizo de julgamento, irritabilidade, depressao, labilidade 

emotional, lentificagao psicomotora, sonolencia, redusao do nivel da consciencia e, 

eventualmente, coma. Mas, alem disso, tambem traz varias complicacoes clinicas e 

psiquiatricas. 

0 uso excessivo do alcool afeta praticamente todos os orgaos e sistemas do organismo, 

dentre eles: aparelho gastrintestinal, provocando gastrites, ulceras, inflama9ao no esofago, 

pancreantite; figado, provocando lesoes a estes que levam a cirrose; aparelho 

cardiocirculatorio, podendo ocorrer pressao alta, infarto do miocardio; sistema nervoso 

(epilepsia, lesoes em nervos perifericos); aparelho geniturinario (impotencia). Pode ocorrer 

tambem doen9a devido a deficiencias de vitaminas e altera96es no sangue. 
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Ja como complica9oes psiquiatricas, o alcoolismo pode trazer intoxicacao alcoolica, 

alucinose alcoolica,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA delirium tremens, transtomo amnesico, dentre outras. 

1.3 Diagnostico 

Embora o alcoolismo seja uma doenca existente em grande escala, ela e relativamente 

pouco diagnosticada, sobretudo precocemente, o que tomaria possivel um tratamento 

imediato e, consequentemente, um melhor indice de recuperagao, evitando assim que estes 

doentes cheguem a um quadro irreversivel. 

Um dos fatores que explica a pouca freqiiencia do diagnostico do alcoolismo e a visao 

preconceituosa da propria sociedade, que considera o alcoolismo como um problema de 

fraqucza moral, o que dificulta e limita o reconhecimento dessa doenca por parte da familia e 

do proprio alcoolatra. Nao e comum uma pessoa acometida pelo alcoolismo procurar 

tratamento especifico em seu estagio inicial. No entanto, e bastante freqiiente a procura por 

suas complica96es fisicas, quando em muitas vezes o quadro ja tenha se tornado irreversivel. 

Outro fator e a dificuldade em se distinguir a simples ingestao do alcool sem problemas 

e o alcoolismo. 

Por isso, do ponto de vista medico, para se chegar a um diagnostico preciso e necessario 

fazer uma amnese completa, onde se investiga o padrao de uso da bebida alcoolica, seus 

efeitos, curso, possiveis complicasoes, exames fisico, psiquico e complementares. 

E ainda podem ser observados sinais indiretos de alcoolismo em exames laboratoriais no 

hemograma (volume corpular elevado) e nas enzimas hepaticas elevadas (gama - glutamil 

transferase e trasaminase oxalo - acetina). 
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Mesmo assim, ja foram desenvolvidos alguns questionarios, entrevistas estruturadas a 

fim de ajudar o levantamento de suspeitas de problemas com o alcool. Dentre esses, o mais 

simples, e tambem o mais utilizado, e o conhecido como CAGE (sigla em ingles que se refere 

as palavras das perguntas que sao formuladas), que foi desenvolvido por Mayfiel e seus 

colaboradores, consistindo em quatro perguntas: 

1. Voce ja tentou diminuir ou cortar ("Cut down") a bebida? 

2. Voce ja ficou incomodado ou irritado ("Annoyed") com outros porque criticaram seu 

jeito de beber? 

3. Voce j a se sentiu culpado ("Guilty") por causa do seu jeito de beber? 

4. Voce ja teve que beber para aliviar os nervos ou reduzir os efeitos de uma ressaca 

("Eye-opener")? 

Por este teste, se pelo menos uma resposta a essas perguntas for afirmativa ("sim"), ha 

suspeita de problemas com o alcool. Duas ou mais respostas afirmativas indicam problemas 

com o alcool. 

E importante, tambem, quanto ao diagnostico da doenca do alcoolismo, levar em 

consideracao a opiniao dos Alcoolicos Anonimos (A.A.) , entidade de auto-ajuda mutua, com 

vasta experiencia na recuperasao de doentes alcoolicos, e existente ha 69 anos em quase todos 

os paises do mundo, embora essa Entidade, segundo o que dizem os seus membros, nao o 

fa9a. 

Na verdade, quando alguem os procura. na esperansa de encontrar a soluQao para o seu 

problema de alcoolismo, em vez de a diagnosticarem, limitam-se, simplesmente, a ajuda-las a 

partir de suas proprias experiencias. 

No entanto, o A.A. oferece condicoes ao individuo para que ele proprio descubra se e ou 

nao um doente alcoolico, respondendo a um questionario, que eles denominam de As Doze 

Perguntas, que e bem mais amplo que o questionario CAGE. 
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Eis o questionario: 

1- Ja tentou parar de beber por uma semana (ou mais) sem conseguir o seu objetivo? 

2- Ressente-se com os conselhos dos outros que tentam faze-lo parar de beber? 

3- Ja tentou controlar sua tendencia para beber demais, trocando uma bebida por 

outra? 

4- Tomou algum trago pela manha nos ultimos doze meses? 

5- Inveja as pessoas que podem beber sem criar problemas? 

6- Seu problema de bebida vem se tomando cada vez mais serio nos ultimos doze 

meses? 

7- A bebida ja criou problemas no seu lar? 

8- Nas reunioes sociais onde as bebidas sao limitadas voce tenta conseguir dozes 

extras? 

9- Apesar de prova em contrario, voce continua afirmando que bebe quando quer e 

para quando quer? 

10- Faltou aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser vi9 0 , durante os ultimos doze meses, por causa da bebida? 

11- Ja experimentou alguma vez um apagamento durante uma bebedeira? 

12- Ja pensou alguma vez que poderia aproveitar muito mais da vida, se nao bebesse? 

Esse interrogatorio e feito na presenca de todos os participantes de suas reunioes 

fechadas, valendo salientar que as perguntas nao sao respondidas para serem ouvidas pelos 

demais participantes, pois somente a pessoa a quern esta sendo dirigidas as perguntas podera 

analisa-las, interpreta-las e responde-las com sinceridade, firmeza e determinacao. 

Ao responder positivamente a quatro ou mais perguntas do referido questionario, dizem 

os Alcoolicos Anonimos: "e bem provavel que voce tenha algum problema serio com bebidas 

alcoolicas ou podera vir a te-lo num futuro bem proximo". 
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Dai em diante, o coordenador da reuniao, prosseguindo a sua rotina de trabalho, fara 

uma decima terceira pergunta (esta sim sera respondida para todos ouvirem): "o senhor quer 

fazer parte da Irmandade dos Alcoolicos Andnimos?" Caso a pessoa venha a aceitar o 

convite, imediatamente ela entra em ritmo de terapia de grupo, recebendo ajuda mutua, e 

passando a ser considerada um membro da Irmandade, sem que se exija dela qualquer coisa, 

inclusive pagamento de taxas ou mensalidades, uma vez que ha uma Tradicao entre os 

membros de A.A. que diz que "para ser membro de A.A. e preciso apenas o desejo de parar 

de beber". E nada mais que isto. 

1.4 Tratamento 

Depois de detectada a doenca do alcoolismo, resta ao alcoolista ser submetido a um 

tratamento que ira variar de acordo com cada caso. 

Geralmente, sempre que e necessario tratar de um doente alcoolico, a primeira intencao 

da familia e imediatamente providenciar um internamento hospitalar para o mesmo. 

Mas para Pedro Cardoso Filho (1997, p. 60), esta nao e a melhor forma de iniciar um 

tratamento do tipo, pois "e necessario antes de tudo convencer o alcoolatra que ele e portador 

de uma doenca, que nao e nenhum bebedor social, nem tao pouco bebe quando quer e para 

quando quer. Realmente ele bebe porque e doente". 

Depois que o alcoolista vem a se convencer que ele e mesmo portador de uma doen9a, 

restara ao medico avaliar o caso do paciente. 

0 alcoolismo e uma doenca muito complexa em suas variadas formas, por isso e 

necessario orientar tratamentos diferenciados para cada caso. 
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Numa visao medica, o primeiro passo e tratar da intoxicacao alcoolica do paciente, 

sendo este um tratamento de suporte clinico, devendo ser ministradas drogas medicamentosas 

para desintoxicacao. Nos casos mais leves ou moderados, esse tratamento resolve-se em 3 a 

12 horas apos o termino do consumo do alcool, mas nos casos mais graves podera durar dias. 

Concluido o periodo necessario de permanencia hospitalar para desintoxicacao do 

paciente, o doente recebe alta, devendo depois ser encaminhado para o tratamento de 

dependencia do alcool. 

Existem varias formas para o tratamento do abuso e dependencia de alcool, dentre elas: 

psicoterapia, que vai desde a psicanalise traditional ate tecnicas cognitivas, sendo o paciente 

internado em hospital geral ou psiquiatrico; tratamento em regime ambulatorio, em regime de 

internacao; tratamento farmacologico; e, por fun, grupos de ajuda mutua, a exemplo dos 

Alcoolicos Anonimos (A.A.) . 

Contudo, vale salientar que a forma mais eficiente de tratamento do alcoolismo e 

realmente a dos Alcoolicos Anonimos, entidade fundada em 1935 (curiosamente por um 

medico e um advogado, ambos considerados alcoolatras, por eles mesmos), que devido a sua 

vasta experiencia, vem trazendo resultados altamente positivos. 

Segundo os seus proprios membros
2

, os Alcoolicos Anonimos e uma irmandade de 

homens e mulheres que compartilham suas experiencias, forcas e esperancas, a fim de 

resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. 

O unico requisite para tornar-se membro e o desejo de parar de beber. Para ser membro 

de A.A. nao ha taxas ou mensalidades; eles se consideram auto-suficientes, gracas as suas 

proprias contribuicoes. 

A.A. nao esta ligado a nenhuma seita ou religiao, nenhum movimento politico, nenhuma 

organizacao ou instituic-ao; nao deseja entrar em qualquer controversia; nao apoia nem 

2

 Informacao disponivel no site www.alcoolicosanonimos.org.br 



21 

combate quaisquer causas. 0 proposito primordial de A.A. e manter seus membros sobrios e 

ajudar outros alcoolicos a alcancar a sobriedade. 

Desse modo, o programa de recuperacao proposto pelo A.A. tern como ponto de partida 

evitar o primeiro gole, a fim de conseguir abstinencia absoluta atraves da experiencia,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fovea, e 

esperanca, almejando a sobriedade, vivendo um dia de cada vez sem ingerir bebidas 

alcoolicas. 

0 A.A. defende a ideia de que so e possivel a recuperacao quando existe abstinencia 

total, por isso os seus membros tern a consciencia de que jamais conseguirao beber controlada 

ou socialmente, considerando-se portadores do alcoolismo que, segundo eles, e uma doenca 

fisica, mental e de consequencias fatais. 

1.5 - Embriaguez na CLT 

A legislacao trabalhista na Consolidacao das Leis do trabalho (CLT) nao se refere 

exatamente ao termo alcoolismo, mas a embriaguez, que provavelmente na optica do 

legislador inclui o alcoolismo. Desse modo, em seu art. 482, refere-se a duas figuras distintas 

de embriaguez: a embriaguez habitual e a embriaguez em service 

Com isso, o legislador teve a intencao de abranger nao apenas a embriaguez alcoolica, 

mas a motivada por outros toxicos e entorpecentes, isto e, a embriaguez por maconha, 

cocaina, cola etc. 

Assim entende Mozart Victor Russomano (1997. p. 179): 

A embriaguez pode ser motivada pelo alcool (a sua forma mais comum), 

mas tambem pode ser resultante do uso de dezenas de outras substancias 

toxicas e entorpecentes: morfina, cocaina, opio, seus derivados, etc. A lei 

nao distinguiu. 
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No entanto, iremos nos restringir nesta pesquisa cientifica a embriaguez alcoolica - a 

mais comum de todas. 

A embriaguez em servico se configura pela ingestao de bebidas alcoolicas pelo 

empregado dentro ou fora do estabelecimento, desde que neste compareca ebrio. Contudo, 

nao consiste apenas em falta cometida a entrada do estabelecimento, como tambem a 

praticada durante o intervalo para descanso, ou para refeicao, e a cometida no service externo, 

alem das que, como e logico, surgirem durante a jomada, desde que, repito, a ingestao de 

bebidas pelo empregado seja evidenciada durante o service 

Em contrapartida, a embriaguez habitual consiste na ingestao de bebidas alcoolicas pelo 

empregado, repetidas vezes, verificando-se periodicamente sem haver um calculo exato para 

sua configuracao. Pode ser considerado um ebrio habitual o empregado que se embriaga duas, 

tres vezes, ou quern sabe mais, como toda semana, em mais de um dia por semana, desde que 

o mesmo tenha o habito de ingerir substantias inebriantes constantemente. 

Vale frisar que a lei trabalhista preve a embriaguez habitual para os casos em que ocorra 

tambem fora do ambiente de trabalho, mesmo que nao seja evidenciada durante o service ou 

que traga qualquer prejuizo a disciplina no ambiente de trabalho. 
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CAPITULO 2 EMBRIAGUEZ NAS EMPRESAS 

Verifica-se que, logo depois de ter o alcoolismo sido considerado como doenca pela 

primeira vez - pela Organizacao Mundial de Saude (OMS) -, as empresas comecaram a se 

interessar em saber ate que ponto o uso abusivo do alcool poderia prejudicar o funcionario no 

desempenho das suas atividades laborativas. 

Na verdade, o uso abusivo do alcool prejudica as atividades dos funcionarios em 

qualquer fase da doenca, tendo ou nao dependencia fisica. 

Segundo afmna Pedro Cardoso Filho (1995, p.50-51): 

Geralmente o alcoolismo leva anos para o eu desenvolvimento, entretanto, 

existe um conjunto sinais que oferece condicoes de se identificar o doente 

alcoolico no ambiente de trabalho: 

a) Absenteismo, isto e, falta ao trabalho geralmente as segundas-feiras. 

b) Sempre que reinicia suas atividades no dia seguinte, apresenta-se com 

olhos turvos e avermelhados, tremores nas extremidades, perturbacao na 

marcha, raciocinio lento e com pouca concentracao no trabalho. 

c) Relapso com sua aparencia fisica e higiene pessoal, agressivo no 

ambiente de trabalho quando abordado sobre o uso de bebidas. 

d) Perda da funcao para outra de nivel inferior ao de sua capacidade. 

Desrespeito ao cumprimento dos compromissos junto aos colegas de 

trabalho. 

e) Ressacas com nauseas e com vomitos matinais; 

f) Procura freqiientemente o departamento medico alegando disturbios 

intestinais ou hipertensivos. Jamais se refere ao uso de bebidas alcoolicas. 

E nao e de se estranhar que as empresas se interessem pelo assunto, afmal de contas, no 

Brasil, as estatisticas quanto ao alcoolismo nao sao boas, segundo Rui Nascimento, 

superintendente nacional do SESI, cerca del6 milhoes de pessoas sao dependentes do alcool, 

que e uma droga socialmente aceitavel. Este consumo e a terceira causa de absenteismo no 

trabalho, o que compromete quase 5% do Produto Intemo Bruto - PIB.
3 

0 alcool e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA droga preferida dos brasileiros (68,7% do total), seguido pelo tabaco, 

maconha, cola, estimulantes, ansioliticos, cocaina, xaropes e estimulantes, nesta ordem. No 

Pais, 90% das internacoes em hospitals psiquiatricos por dependencia de drogas, acontecem 

3

 Dados disponiveis no site www.ifrrj.br/institiitos/it/de/acidentes/etanol.htm 

http://www.ifrrj.br/institiitos/it/de/acidentes/etanol.htm
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devido ao alcool. Motoristas alcoolizados sao responsaveis por 65% dos acidentes fatais em 

Sao Paulo. 

0 alcool esta relacionado a 50% das mortes por acidentes de carro, 50% dos homicidios 

e 25% dos suicidios. 

O alcoolismo e a terceira doenca que mais mata no mundo. Alem disso, causa 350 

doencas (fisicas e psiquiatricas) e tornazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dependentes da droga um de cada dez usuarios de 

alcool. 

E tambem um dos problemas que mais atingem as empresas. Ele afeta intimamente o 

comportamento dos empregados: constantes atestados, acidentes de trabalho, quedas na 

producao, conflitos familiares, agressoes, problemas financeiros, problemas de satide, 

aposentadoria por invalidez e outros. 

Depois de considerar todos esses fatores, aos poucos algumas empresas comecaram a 

despertar para o problema do alcoolismo, admitindo ser muito mais um problema economico 

do que social. 

Apos o surgimento dos programas de atendimento ao alcoolatra, chegou-se ao 

entendimento de que custa muito menos recuperar um doente alcoolico do que contratar e 

preparar um novo profissional. coiTendo ainda o grande risco de contratar outro contumaz 

bebedor de alcool para o preenchimento da vaga. 

No entanto, nao e tao facil a formacao de um programa de atendimento ao alcoolatra, 

por isso alguns empresarios ainda relutam em reconhecer a existencia do alcoolismo em suas 

organizacoes. Na otica dos empresarios, em sua grande maioria, o alcoolatra nao passa de um 

desequilibrado mental, sem carater, sem moral e sem vergonha. 

Na verdade, o alcoolismo e um problema grave e muito serio, levando-se em 

consideracao que em tomo de cada alcoolatra, existem cerca de cinco pessoas vivenciando 

todas as suas seqiielas e problemas de ordem moral, social e familiar. 
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E por isso, que muitas empresas brasileiras tern tornado iniciativa de implantar o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Programa de Alcoolismo na Empresa - PAE, que visa o diagnostico precoce e o 

encaminhamento dos trabalhadores com problema para tratamento. Esse tratamento consiste 

sistematicamente em tres etapas: 

1) Identificagao do alcoolismo pelo medico (clinico) da empresa, apos entrevista(s) com o 

empregado; 

2) Desintoxicacao do alcoolatra, durante 3 a 10 dias, em ambulatorio ou hospital; e 

3) Reabilitaqao do paciente, a longo prazo, com acompanhamento de terapeuta. 

Embora a identificacao ou deteccao do alcoolismo deva ser feito por um medico, 

existem alguns testes praticos, como dito alhures, a exemplo do CAGE e o utilizado pelo 

A.A., que podem ajuda-lo a tomar consciencia do problema do alcoolismo, o primeiro passo 

para a cura dessa doenca. 

Muitas empresas, nesse sentido, tern centrado seus programas na questao do 

desempenho funcional, outras no campo restrito da dependencia quimica como doenca e 

poucas com preocupacoes mais amp las no que se refere a qualidade de vida do trabalhador. 

No Brasil, os primeiros programas de alcoolismo em empresas comecaram a surgir em 

1980, seguindo uma trajetoria diferente dos programas americanos, copiados pela maioria. 

Esses programas seguiam o modelo conceitual de doenca, consistindo em programas 

especificos de alcoolismo, implantados na empresa pelo servico social e/ou medico, com 

treinamento de chefias para identificacao do empregado com problemas do tipo, confronto e 

encaminhamento para tratamento em clinicas especializadas, utilizando-se frequentemente de 

alcoolistas em recuperacao, consultores alcoolicos, membros de A.A. e internacoes em 

clinicas com modelo baseado na filosofia de A.A. 

Num segundo momento, de mais ou menos 1985 para ca, alguns programas tentaram 

ampliar seus objetivos, nao so colocando a questao das outras drogas como tambem tratando a 
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dependencia quimica junto com outras prioridades da saude do trabalhador, seguindo 

orientaclo da OMS para programas de prevencao e tratamento de dependencia quimica na 

comunidade. 

Hoje, ainda nao sao muitas as empresas deste pais que desenvolvem programas de 

recuperacao de alcoolatras. Na cidade de Sao Paulo - maior centro comercial e industrial do 

Pais - apenas menos de 5% das empresas oferecem aos funcionarios programas de prevencao 

e controle do uso do alcool e das drogas
4

. 

Entretanto, vale ressaltar que, os programas de atendimento ao alcoolatra apresentam 

um indice de recuperacao satisfatorio, nao so no Brasil como em varios outros paises. 

Estruturar esses programas e pensar a longo prazo. Segundo Dados do BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento) , para cada dolar investido pelas empresas em 

tratamentos a dependentes quimicos, existe um ganho de USS 3, alem de haver uma reducao 

de 91% das faltas, diminuicao de 88% dos problemas disciplinares e 97% menos casos de 

acidentes de trabalho. 

Alem do mais, esses programas sao interessantes para as empresas por varias razoes: 

pelo lado economico, ja que e caro demitir o funcionario e fazer a reposicao; pelo lado da 

responsabilidade social; do ponto de vista da seguranca; da melhoria do ambiente de trabalho 

e, por fim, custa pouco uma iniciativa de prevencao e tratamento. 

Nos Estados Unidos, 55% das firmas adotam controle para usuarios de drogas
6

. 

Em pesquisa feita por Pedro Cardoso Filho (1995, p.54), em Sao Paulo, empresas como 

General Motor. Ford e Wolkswagem desenvolveram programas de atendimento ao alcoolatra 

satisfatoriamente, inclusive com a participacao dos Grupos de A.A. dentro da propria 

empresa. 

4 Segundo projecao de dados feita pelo ABEAD (Associacao Brasileira de Estudos do Alcool e outras 

Drogas), disponivel no site www.abead.com.br/. 
5

 Informacao tambem disponivel no site www.abead.com.br/. 
6

 Id. Ibidem. 

http://www.abead.com.br/
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0 Procurador do Trabalho Fabio de Assis Ferreira Fernandes, foi mais profundo em seu 

trabalho intitulado de " A Discriminacao na dispensa por justa causa do empregado portador 

da doenca do alcoolismo e o Ministerio Publico do Trabalho" . Em suas pesquisas, ele fez 

duas visitas a empresa Mercedes Bens, localizada as margens da Rodovia Anchieta, no 

Municipio de Sao Bernardo do Campo/SP, e em contato com o Sr. Celso Pacheco, Assistente 

Social da Mercedes-Bens Daimler, obteve importantes informacoes sobre a implantacao 

pioneira do programa de prevencao de dependencia quimica. 

Segundo ele, o grupo TECA (Terapia de Combate ao Alcoolismo), para a prevencao e 

recuperacao do dependente quimico, surgiu em 85 como uma iniciativa do Servico Social da 

empresa com a ajuda de empregados recuperados. Posterionriente, foi tambem, ao grupo 

englobado dependentes de outros tipos de drogas. 

Este grupo de auto-ajuda objetiva a troca de expert encias e, atraves da tecnica do 

"espelho", permite ajuda miitua e serenidade aos participantes. As reunioes sao realizadas 

semanalmente, com duracao de l h e 30 min. (uma hora e trinta minutos), e sao coordenadas 

pelo Servico Social. 

Apos ser detectado o problema com determinado empregado, o mesmo e encaminhado 

ao Ambulatorio Medico, onde e feita uma avaliacao, e posterior proposta de tratamento. 

Sendo comum que, em um primeiro momento, o abordado nao aceite a consulta/tratamento. 

Ocorrendo isso, o Servico Social convida o empregado e sua esposa para assistir palestras 

sobre dependencia quimica e os programas desenvolvidos pela empresa. 

Na epoca da pesquisa, o grupo TECA ja contava com cerca de 269 (duzentos e sessenta 

e nove) empregados cadastrados. que alem de freqtientarem o grupo interno existente na 

empresa, tambem eram estimulados a freqiientar as salas de A.A. (Alcoolicos Anonimos) ou 

N.A (Narcoticos Anonimos). 

7 Disponivel no site: www.antp.org.br 

http://www.antp.org.br
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Ainda segundo a pesquisa, na Daimler Chrysler, muitos empregados recairam e nao 

foram dispensados. 0 Servico Social, quando tomavam conhecimento da recaida atraves de 

familiares ou de contatos intemos, abordavam novamente o empregado doente. 

Os Assistentes Sociais frequentam reunioes e tambem ministram palestras, e 

internamente o Servico Social e o Ambulatorio Medico partilham o projeto "Qualidade de 

Vida" que incluem palestras educativas sobre dependencia quimica aos empregados e 

familiares. 

Paralelamente, existe o grupo A F A M (Apoio Familiar), que teve inicio em novembro de 

1993, com o objetivo de atender as dificuldades psicosociais das familias vitimas de 

alcoolismo e da dependencia cruzada (alcool e drogas). 

As reunioes do A F A M ocorrem semanalmente e sao acompanhadas pelo Servico Social, 

para que haja possibilidade de troca de experiencias e avaliacoes do comportamento do 

proprio empregado para posterior estudo individualizado. 

A literatura utilizada e de Al-Anon e o anonimato, alicerce espiritual das tradicoes da 

irmandade e recomendado e praticado pelos membros e os depoimentos prestados nao sao 

repassados a terceiros. 

O objetivo do A F A M e a recuperacao mais efetiva de empregados e familiares. 

0 programa de prevencao, tratamento e controle da Dependencia Quimica (DQ) foi 

implantado na empresa, sob o ponto de vista medico, em 1993, com a parceria da 

Comunidade Terapeutica Bezerra de Menezes, clinica localizada na cidade de Sao Bernardo 

do Campo, especializada na prevencao e recuperacao de dependentes quimicos. 

Ao ser detectado o problema de Dependencia Quimica, o empregado e avaliado no 

ambulatorio interno e, se confinnado, o doente e encaminhado para consulta com psiquiatra 

para verificar em que grau se encontra e qual sera o esquema de tratamento, que podera ser a 

internacao ou em regime ambulatorial. Antes do tratamento, e do retomo ao trabalho, e 
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convocado toda a equipe para uma reuniao onde o empregado assina um termo 

comprometendo-se a seguir com rigor o tratamento proposto. 

De 1993 em diante, a empresa adotou uma serie de medidas em relacao ao problema de 

absenteismo medico, incluindo o combate a Dependencia Quimica, resultando numa queda de 

30% neste periodo. Antes da implantacao do programa todas as semanas havia pelo menos 01 

(um) chamado de socorro, sendo, por vezes, necessario o acionamento de ambulancia e de 

pessoal qualificado para o atendimento de empregado alcoolizado na empresa ou nas 

imediacoes. 

O maior problema e a resistencia do proprio dependente quimico e, via de regra, da 

propria familia, em aceitar o tratamento e entender que o empregado e portador de uma 

doenca irreversivel e fatal se nao for tratada. 

Dados da literatura mundial demonstram resultados positivos em torno de 70%, 

enquanto que os da empresa estao acima desta faixa. E isto se deve ao comprometimento da 

equipe multidisciplinar e a conscientizacao do dependente quimico de que ele e portador de 

uma doenca grave, irreversivel e fatal, mas que tera na empresa todo o apoio e infra-estrutura 

necessaria para o resgate de sua vida. 

Restou constatado, nessa pesquisa, que o empregado em recuperacao produz mais, 

sente-se estimulado e quer recompensar a empresa pela dedicacao e apoio em seu tratamento, 

alem de se tomar um agente multiplicador da eficacia do programa e colaborador da equipe na 

abordagem de outros empregados com o mesmo problema. 
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CAPITULO 3 A JUSTA CAUSA NO DIREITO DO TRABALHO 

3.1 Historico 

Antes da legislacao trabalhista atual, a primeira lei a tratar da justa causa foi a lei n° 62, 

de 5 de junho de 1935. Em seu preambulo, esta lei dizia que assegurava ao empregado da 

industria ou do comercio uma indenizacao quando existia prazo estipulado para a terminacao 

do respectivo contrato de trabalho e quando fosse despedido sem justa causa, e dando outras 

providencias, sendo que dentre estas providencias encontravam-se as justas causas previstas 

no seu art. 5°. 

Mas foi em 1° de maio de 1943 que comecou a Viger a Consolidacao das Leis do 

Trabalho (CLT), aprovada pelo Dec.-Lei n. 5.452, tambem contendo as justas causa de forma 

taxativa em seu art. 482. 

3.2 Conceito 

Numa relacao de emprego, o vinculo obrigacional que liga o empregado ao empregador 

esta baseado num contrato individual de trabalho, mas embora este nao possua uma duraclo 

pre-estipulada, com excecao daqueles cujo prazo e detenninado, a lei assegura a possibilidade 

de extincao dos mesmos. Assim, a extincao do contrato de trabalho pode acontecer por 

diversas fonnas, dispostas na lei, tais como: 
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a) Por desaparecimento de uma das partes, como com a morte do empregador quando 

pessoa fisica, do empregado ou extincao da empresa (falencia); 

b) Por for?a maior; 

c) Por nuituo consentimento entre as partes; 

d) Por decisao do empregado, que compreendera pedido de demissao, rescisao indireta ou 

aposentadoria; 

e) Por decisao do empregador, que compreendera a dispensa sem justa causa ou com justa 

causa. 

Interessando-nos apenas analisar os modos de extincao por decisao do proprio 

empregador, que constituem na dispensa com ou sem justa causa. Para isso devemos 

compreender o verdadeiro significado do termo justa causa. 

Entende-se por justa causa o ato ilicito, seja ele doloso ou culposo de natureza grave, 

provocado pelo empregado que viola a sua obrigacao legal ou contratual, tomando impossivel 

a continuidade do vinculo contratual, ensejando a ruptura do contrato de trabalho, conforme 

estatuido na legislacao trabalhista. 

Nesse sentido, Gabriel Saad (apud Monteiro de Barros, 1997, p.426) define justa causa 

como "todo ato doloso ou culposo de natureza grave que torne impossivel a continuacao da 

relacao de emprego". 

Define tambem Sergio Pinto Martins (2001, p. 319): "Justa causa e a forma de dispensa 

decorrente de ato grave praticado pelo empregado, implicando a cessacao do contrato de 

trabalho por motivo devidamente evidenciado, de acordo com as hipoteses previstas na lei". 

Justa causa e, portanto, o motivo relevante praticado pelo empregado que enseje o 

rompimento do contrato de trabalho por parte do empregador. estando enumerados os motivos 

elencados, de forma taxativa, no art. 482 da CLT, que assim preceitua: 

Art.482. Constituem justa causa para rescisao do contrato de trabalho pelo 

empregador: 
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a) ato de improbidade; 

b) incontinentia de conduta ou mau procedimento; 

c) negociacao habitual por conta propria ou alheia sem permissao do 

empregador, e quando constituir, ato de concorrencia a empresa para a qual 

trabalha o empregado, ou for prejudicial ao servico; 

d) condenacao criminal do empregado, passada em julgado, caso nao tenha 

havido suspensao da execucao da pena; 

e) desidia no desempenho das respectivas funcoes; 

f) embriaguez habitual ou em servico; 

g) violacao de segredo da empresa; 

h) ato de mdisciplina ou de insubordinacao; 

i) abandono de emprego; 

j ) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no servico contra qualquer 

pessoa, ou ofensas fisicas, nas mesmas condicoes. salvo em caso de 

legitima defesa, propria ou de outrem; 

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas fisicas praticadas contra o 

empregador e superiores hierarquicos, salvo em caso de legitima defesa, 

propria ou de outrem; 

1) pratica constantes de jogos de azar. 

Paragrafo unico. Constitui igualmente justa causa para dispensa de 

empregado a pratica, devidamente comprovada em inquerito administrativo. 

de atos atentatorios contta seguranca national. 

3.3 Caracterizacao 

Em um vinculo empregaticio o empregador, como administrador da empresa, faz o 

papel de detentor dos poderes hierarquico, diretivo e disciphnar, por isso cabe ao mesmo 

aplicar certas penalidades a seus subordinados, que vao desde a advertencia, passando pela 

suspensao, culminando com a despedida. 

Por isso, pode-se dizer que diante do poder disciplinar do empregado a dispensa por 

justa causa e nada mais que uma sanc-ao disciplinar, diretamente aplicada pelo empregador ao 

empregado, devido a um ato faltoso que de certa forma prejudicou a relacao de emprego entre 

ambos. 
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Todavia, antes que a justa causa se configure em uma sancao disciplinar e necessario 

que estejam nela presentes certas condicoes de admissibilidade, sendo elas: atualidade, 

gravidade e causalidade. 

Antes de tudo, a justa causa tern que ser atrial, isto e, deve acontecer imediatamente apos 

a falta praticada pelo empregado, ou a partir do momento em que o fato chegar ao 

conhecimento do empregador, consequenciando o seu desligamento imediato da relacao de 

emprego. 

No entanto, se o empregado comete um ato faltoso, e este nao e punido logo apos o 

conhecimento do empregador, esse ato considera-se perdoado por omissao do empregador 

(perdao tacito). 

A punicao tern que ser de carater imediato e nao instantaneo. Por isso nao caracteriza a 

imediatidade o fato de o empregador buscar a apuracao dos fatos para so depois de absoluta 

certeza dispensar o empregado por justa causa. So perde eficacia uma falta preterita, ocorrida 

muito tempo antes. 

Outra condiclo para caracterizar a justa causa para despedimento e que o ato deve ser 

grave, pois nao sendo grave, nao sera juridicamente reconhecido como justa causa. 

Deve existir uma proporcionalidade entre o ato faltoso e a punicao. Diante de uma 

infracao leve deve o empregador aplicar uma pena leve, ficando a dispensa por justa causa 

reservada para as infracoes realmente graves. 

Por fim, deve existir entre a justa causa e a rescisao do contrato um nexo de causa e 

efeito, de tal modo que esta e determinada diretamente por aquela. Assim, a justa causa deve 

ser anterior e determinativa da dispensa do empregado. 
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3.4 Efeitos 

Como dito alhures, o contrato de trabalho pode ser rescindido por vontade do 

empregador, com a dispensa sem justa causa ou com justa causa. 

O empregado pode ser dispensado do servico sem, contudo, haver motivo para tanto, 

salvo nos casos de estabilidade de emprego na qual o empregado, por estar a muito tempo no 

servico, nao pode ser demitido sem que, para isso, haja uma justa causa. 

Quando demitido sem justa causa, o empregado tern direito a uma indenizacao, ou seja, 

a uma reparacao economica pelo seu tempo de servico. Consistindo essa reparacao economica 

no direito a aviso previo, 13° salario proportional, saldo de salarios, saque de FGTS (Fundo 

de Garantia do tempo de servico), alem de uma indenizacao de 40% mais o direito ao seguro-

desemprego. 

Em contrapartida, se o empregado comete um ato grave que implica na sua dispensa por 

justa causa, o mesmo sofrera implicacoes quanto aos direitos relacionados com a extincao do 

contrato. Devendo essas implicacoes variar de acordo com o tempo de servico do empregado. 

0 empregado cujo contrato individual de trabalho esteja vigendo prazo indetenninado, 

mas com menos de um ano de vigencia, quando dispensado por justa causa perde o direito a 

aviso previo, ferias proportionals, acrescimo sobre ferias, 13° salario, alem do levantamento 

do FGTS e indenizacao constitutional de 40% sobre estes depositos, tendo direito apenas a 

saldo de salarios e FGTS - embora nao possa movimenta-lo. 

Ja os empregados dispensados por justa causa cujo contrato individual de trabalho, de 

prazo indeterminado, tenha tido vigencia de mais de um ano de servico, perdem tambem, com 

isso, o direito a aviso previo, ferias proportionals, acrescimo sobre ferias, 13° salario, 

levantamento dos depositos do FGTS e indenizacao de 40% sobre esses depositos, mas tern 
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direito ao saldo de salario, ao FGTS (tambem nao podendo movimentar o mesmo), e as ferias 

vencidas, se ainda nao as tiver gozado, mais o acrescimo a estas de no minimo 1/3. 

Em ambos os casos o empregado nao tera constatado na sua CTPS - Carteira de 

Trabalho e Previdencia Social - o motivo de sua despedida. 
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CAPITULO 4 EMBRIAGUEZ COMO DOENQA NA LEGISLAQAO 

TRABALHISTA 

No contrato de trabalho, tal como se apresenta atualmente, a embriaguez habitual e uma 

figura tipica de justa causa, prevista no artigo 482, alinea " f d a CLT, que proclama: 

"Constituem justa causa para rescisao do contrato de trabalho pelo empregador: embriaguez 

habitual ou em servico". 

Observa-se que a legislacao nao fez qualquer distincao entre as possiveis especies de 

embriaguez para efeito de configuracao de justa causa. Tambem nao fez qualquer distincao do 

empregado acometido pela doenca do alcoolismo daquele que nao o e, mesmo sabendo-se que 

do ponto de vista clinico existe possibilidade de diagnostico e tratamento, tendo em vista a 

existencia de sintomas e reacoes previsiveis do doente alcoolico. 

A embriaguez habitual, na maioria das vezes, acontece fora do local de trabalho, onde 

embora o empregado nao tenha cometido falta grave no trabalho, o vicio a que se entrega fora 

do labor conduz a perda da confianca do seu empregador. 

Na doutrina, o tenia e tratado de fomia bem definida, deixando claro dois 

posicionamentos: um conservador e legalista, defendido por teoricos que compdem a 

chamada "velha guard a trabalhista"; outro mais modemo e proximo da realidade, defendido 

por estudiosos modernos e mais atualizados com as novas concepcoes que sao respaldadas nas 

areas medica e sociologica que conceituam o alcoolismo como doenca. 

Assim, na primeira concepcao encontram-se Evaristo de Moraes Filho, Amaldo 

Sussekind, Mozart Victor Russomano, Delio Maranhao, Dorval Lacerda, Walter Giglio que se 

manifestam favoraveis a rigida aplicacao da norma contida no art. 482, alinea " f , da CLT. 

Neste sentido, e este o entendimento de Giglio (1985, p. 155): 
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[...] embriaguezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitual nao acarreta maleficios a disciplina interna, senao 

longinquamente: os colegas ficariam constrangidos com a companhia do 

ebrio habitual, cuja ma fama traria incompatibilidades, ma vontade, etc. 

Ha, porem, outras razoes, mais flagrantes, para a insercao dessa justa causa 

no elenco do artigo 482 da Consolidacao das Leis do Trabalho. A 

embriaguez degrada o carater e abala a confianca do empregador em seu 

subordinado. O ebrio habitual oferece um risco em potencial para a 

empresa, vez que demonstra falta de principios saos, assim como improbo 

que se re vela na vida extra-empresarial: embora mantenha conduta 

irrepreensivel, dentro do estabelecimento, seu comportamento externo, 

reprovavel, desperta a suspeita no empregador, que nele nao podera confiar. 

Para Gomes & Gottschalk (1995, p.385-386): 

A embriaguez habitual pode ocorrer fora do servico. O etilismo cronico, a 

ingestao de qualquer bebida que leva a ebriedade, o uso de entorpecentes 

transfiguram o individuo na sua conduta social e, por acao reflexa, na 

funcional ou profissional. E uma forma de comportamento que mereceu 

especial configuracao com justa causa rescisiva. Ja a embriaguez no servico 

nao precisa ser habitual para caracterizar a justa causa. Uma so vez que o 

empregado se apresente ebrio ao service justifica a rescisao pura e simples 

do contrato. (sic) 

Ainda seguindo essa tese, Mozart Victor Russomano (1997, p. 178-179) assim analisa: 

"a finalidade do preceito legal e liberar o empregador do ebrio contumaz, sempre nocivo a 

empresa, quer como mau exemplo aos outros trabalhadores, quer como elemento 

inconveniente a producao". 

Na jurisprudencia, tambem existem julgados que seguem na mesma esteira: 

"Justa causa — Embriaguez. O alcoolismo, apesar de ser atualmente 

considerado doenca, nao pode ser desconsiderado como fator de dispensa 

por justa causa, visto que tal conduta esta tipificada expressamente no art. 

482, letra f, da CLT, como ensejadora de falta grave. Revista conhecida 

parcialmente e provida para julgar improcedente a Reclamat6ria.
,,

 (TST, RR 

326795, 05a

 T., Rel, Juiz Convocado Levi Ceregato, DI 3.9.99, pag. 500); 

"Justa causa — Embriaguez. E certo que o alcoolismo configura-se como 

doenca. Este fundamento, contudo, nao e suficiente para afastar a justa 

causa prevista no artigo quatrocentos e oitenta e dois, alinea f. da CLT. 

Recurso de revista provido." (TST, RR 249325, 03
il

 T., Rel., Ministro 

Carlos Alberto Reis de Paula, DI 07/08/9811/09/98, p. 729); 

Desse modo, segundo esse posicionamento, o legislador considerava que estava correto 

ao colocar a embriaguez habitual como justa causa para despedida, mesmo que o empregado 

nao tenlia comparecido embriagado ao servico, alegando que a acao reflexa do alcoolismo, 
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mesmo fora do servico gera desconfianca do empregador e traz mau exemplo para os outros 

empregados. 

Eles nao negam diretamente ser o alcoolismo uma doenca, mas acreditam que a intencao 

do legislador em colocar a embriaguez habitual no rol das justas causas foi uma forma de 

evitar a propagacao do alcoolismo, alem de proteger o empregador contra os efeitos do 

precedente em relacao ao clima de disciplina na empresa, com o conseqiiente desestimulo aos 

empregados regulares. 

Mas se a legislacao trabalhista surgiu para proteger os sujeitos da relacao de emprego, 

nesse caso, em que momento o legislador pensou no empregado doente alcoolico e nas suas 

familias? Onde estaria ai consubstanciado o principio protetor do direito do trabalho, que visa 

proteger sempre o empregado, o economicamente fraco diante das injustices? 

Assim, a legislacao trabalhista teve como objetivo precipuo a protecao maior dos 

direitos do empregador, relevando o empregado a condicao inferior na relacao contratual de 

trabalho. 

Recepcionando-se tais alegacoes, percebe-se que hoje existem doutrinadores partidarios 

de uma teoria mais condizente com os dias atuais, ja que, indubitavelmente, o alcoolismo e 

doenca. Os mais ilustres representantes dessa corrente sao Cassio Mesquita Barros, Amauri 

Mascaro Nascimento, Jose Luiz Ferreira Prunes, Pedro Paulo Teixeira Manus, alem de outros 

como Mauro Cesar Martins de Souza, Antonio Lamarca e Jose Rodrigues Pinto. 

Nessa moderna linha de pensamento reflete Jose Rodrigues Pinto (1997, p..515): 

Nos dias correntes, nota-se um consistente alinhamento de juizes e tribunais 

do trabalho com a tese de que a embriaguez habitual (cuja denominacao 

mais precisa e alcoolismo) nao configura justa causa para despedida do 

empregado. A tese encontra respaldo nas areas medica e sociologica, para 

as quais o alcoolismo e doenca, conclusao que nao pode deixar de refletir-

se, necessariamente, no campo juridico. 

Em sintese, as exigencias de habitualidade, repercussao no trabalho, reiteracao, 

imediatismo, passado funcional e gradacao da punicao, o art. 482, alinea " f ' , da CLT, no 
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tocante a embriaguez habitual, vem sendo analisados por esses modernos doutrinadores com 

ressalvas e ate desconsiderado em certos casos. 

Com efeito, a mudanca no enfoque medico a respeito do alcoolismo ocasionou o 

questionamento de suas conseqiiencias juridicas no ambito da relacao de emprego, levando 

muitos juizes a deixarem de aplicar a CLT no particular. 

Como afirma o Dr. Mauro Cesar Martins de Souza (2000), advogado e Professor de 

Direito da UNESP, Doutor em Direito pela PUC/SP, em seu trabalho "Embriaguez habitual: 

justa causa x preconceito"
b

, o alcoolismo constitui um serio e angustiante problema social, 

cuja solucao independe de medidas simplistas como e a da despedida sumaria do obreiro, 

cabendo ao interprete, para distribuir verdadeira justiga, abandonar o rigorismo juridico, para, 

flexionando e humanizando a nomia, dela extrair o sentido mais adequado ao interesse 

publico e a realidade social. 

Nesse diapasao, prossegue o Professor Mauro Cesar ao assim dizer: "muitos juristas tern 

defendido o entendimento de que o doente alcoolico deve ser afastado do trabalho, sem 

ruptura do contrato laboral, e submetido a tratamento medico, atraves da Previdencia Social.". 

No que se refere a embriaguez habitual, Pedro Paulo Teixeira Manus (1995, p. 141) 

entende que a conduta do empregado deveria implicar na suspensao do contrato e no seu 

encaminhamento ao medico para tratamento, j a que aquele que se embriaga habitualmente e 

doente e nao simplesmente faltoso. 

Em decisao pioneira, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho (TST), instancia maxima 

do Judiciario Trabalhista, ja se pronunciou no sentido de que "alcoolismo patologico e 

doenca, e nao falta grave. A consequencia juridica e o encaminhamento a Previdencia Social e 

nao o despedimento" (TST, no RR n. 4176/76, Ac. 898/77, Ministro Ary Campista). 

Disponivel no site www.sadireito.coin/artigos/trabalho/tra-018.htm 

http://www.sadireito.coin/artigos/trabalho/tra-018.htm
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Por outro lado, o empregado que ingere bebidas alcoolicas em decorrencia do seu 

trabalho, como no caso do experimentador de cerveja para fazer teste de qualidade, o Excelso 

Superior Tribunal de Justica (STJ), no Recurso Especial n. 242598, julgado em 21.3.00, tendo 

como relator o Eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, reconheceu a existencia de doenca 

do trabalho e condenou a empresa fabricante de cerveja a indenizar ex-empregado por danos 

morais e materials decorrentes de incapacidade para o trabalho causado por alcoolismo, 

doenpa adquirida durante os vinte anos que exerceu suas funcoes. 

Constou do julgado que o fato de poder exercer outro trabalho nao altera a definicao do 

valor do dano sofrido, mesmo porque encontrar novo emprego, para alguem que passou a vida 

sendo mestre cei"vejeiro, em epoca de aumento de desemprego, com dependencia alcoolica em 

seu curriculo, nao passa de possibilidade remota, que nao deve ser usada para exonerar ou 

diminuir a responsabilidade da empresa causadora do dano. 

Nao resta duvida que o alcoolismo e uma doenca grave e fatal, reconhecida pela OMS, e 

a embriaguez habitual e apenas consequencia. 

A justa causa para dispensa do contrato de trabalho e uma sancao disciplinar aplicada ao 

empregado faltoso, que Ihe tira algumas vantagens que ele teria se fosse dispensado sem justa 

causa, como aviso previo, 13° salario, saque do FGTS, percepcao do seguro-desemprego e 

indenizacao constitutional de 40%. 

Mas o empregado acometido pelo alcoolismo nao comete nenhum ato grave que possa 

ensejar no rompimento do contrato de trabalho. Isto porque o doente alcoolico, submetido ao 

vicio e a dependencia do alcool, nao tern condicoes de se orientar e de dirigir as suas proprias 

acoes, nao merecendo, portanto, uma sancao tao drastica como e a dispensa por justa causa, 

que nao serviria para disciplina-lo, mas sim para agravar o quadro do doente, provocando ate 

mesmo serias repercussoes para a familia e para a sociedade. 0 trabalhador doente merece 

tratamento especializado e nao uma punicao em funcao de sua doenca. 
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Assim, a embriaguez habitual de um empregado nao deve resultar na sua dispensa, mas 

na suspensao do contrato de trabalho por um tempo devidamente suficiente para o seu 

tratamento, visto que e um doente alcoolico. Ele deve sim ser encaminhado ao INSS para 

tratamento, ou quern sabe, dependendo do caso, ser aposentado por invalidez, ja que e 

comprovada a impossibilidade de um alcoolista, em um estagio mais grave da doenca, 

cumprir a sua obrigacao advinda do contrato trabalhista, assim como acontece com outros 

tipos de doencas causadoras de aposentadoria. 

Esse e o posicionamento de alguns julgados: 

Embriaguez habitual - justa causa - nao configuracao -. Ainda que a 

ingestao freqiiente de bebida alcoolica repercuta na vida profissional do 

empregado, este nao pode ser demitido por justa causa, com base no art. 

482, " f , da CLT. 0 alcoolismo e doenca degenerativa e fatal, constando 

inclusive do codigo international de doencas - Cid. O trabalhador doente 

deve ser tratado, em vez de punido. Assim, verificando-se o etilismo do 

obreiro, este deve ter seu contrato de trabalho suspenso e ser encaminhado a 

previdencia social para aprender a controlar o vicio, ou, dependendo do 

quadro clinico, ser aposentado por invalidez. Nao adotando a empresa este 

procedimento, optando por rescindir o pacto laboral por justa causa, tem-se 

que a extincao se deu sem motivo aparente. (TRT 10
a

 R. - RO 01745/2002 

- l
a

 T. - Rel. Juiz Pedro Luis Vicentin Foltran - DJU 23.08.2002) 

JCLT.482 JCLT.482.F 

Essa linha de pensamento deve ser seguida principalmente no caso de empregado com 

muitos anos de servico e que nunca cometeu ato grave, a nao ser o fato de estar acometido 

pela doenca do alcoolismo. Vejamos: 

Alcoolismo. Justa Causa. Nao se pode convalidar como inteiramente justa a 

despedida do empregado que havia trabalhado anos na empresa sem 

cometer a menor falta, so pelo fato de ele ter sido acometido pela doenca do 

alcoolismo, ainda mais quando da leitura da decisao regional nao se extrai 

que o autor tenha alguma vez comparecido embriagado no service A 

materia deveria ser tratada com maior cuidado cientifico, de modo que as 

empresas nao demitissem o empregado doente. mas sim tentasse recupera-

lo, tendo em vista que para uma doenca e necessario tratamento adequado e 

nao punicao. Revista parcialmente conhecida e parcialmente provida. (TST, 

RR 383922/97, 09 Reg. 2
a

 T, Rel. Mmistro Vantuil Abdala); 
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Alem do mais, embora o alcoolismo seja uma doenca incuravel, ela pode ser controlada, 

existindo para isso, como vimos em outra ocasiao, tratamentos que podem trazer resultados 

altamente positivos. 

Alguns doutrinadores, e ate mesmo alguns julgados dos tribunais, que seguem a teoria 

conservadora e legalista, alegam que se deve dispensar o empregado alcoolista devido a 

impossibilidade de o empregador mante-lo, principalmente no que se trata em 

encaminhamento a um tratamento, devido aos custos e as dificuldades em vincula-lo ao INSS. 

A posicao acima deve ser rechacada, pois esta comprovado que um tratamento nao custa 

tao caro e pode trazer resultados positivos, como dito anteriormente. Sai muito mais barato 

para um empregador recuperar um doente alcoolico do que dispensa-lo para admitir outro. 

Muitas empresas ja promovem o tratamento a esses empregados doentes junto a clinicas 

particulares de desintoxicacao, dando oportunidade de reabilitacao ao viciado em alcool ou 

em qualquer outra substantia psicotropica ou psicoativa. 

Tambem existem os aqui referidos programas de recuperacao do alcoolismo que nao sao 

tao dificeis de serem implantados, nem mesmo sao tao caros, sem falar dos grupos de ajuda 

miitua sem custo algum, como os Alcoolicos Anonimos (A.A.) , que ja apresentaram 

excelentes resultados com a recuperacao de doentes alcoolicos. 

Alem do mais, existe a responsabilidade do empregador para com o social. 

Ainda nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), em recente decisao da 

Subsecao de Dissidios Individuals 1, que foi relatada pelo ministro Joao Oreste Dalazen, e 

proferida em face de embargos interpostos por ex-empregado do Banco de Brasilia S/A -

BRB, descaracterizou a dispensa com justa causa por alcoolismo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in verbis: 

Embargos. Justa causa. Alcoolismo cronico. Art. 482, f, da CLT. 1. Na 

atualidade, o alcoolismo cronico e fonnalmente reconhecido como doenca 

pelo Codigo International de Doencas (CED) da Organizacao Mundial de 

Saude OMS, que o classifica sob o titulo de sindrome de dependencia do 

alcool (referenda F- 10.2). E patologia que gera compulsao, impele o 

alcoolista a consumir descontroladamente a substantia psicoativa e retira-

lhe a capacidade de discemimento sobre seus atos. Clama, pois, por 
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tratamento e nao por punicao. 2. 0 dramatico quadro social advindo desse 

maldito vicio impoe que se de solucao distinta daquela que imperava em 

1943, quando passou a viger a letra fria e hoje caduca do art. 482, f, da 

CLT, no que tange a embriaguez habitual. 3. Por conseguinte, incumbe ao 

empregador, seja por motivos humanitanos, seja porque lhe toca 

indeclinavel responsabilidade social, ao inves de optar pela resolucao do 

contrato de emprego, sempre que possivel, afastar ou manter afastado do 

servico o empregado portador dessa doenca, a fun de que se submeta a 

tratamento medico visando a recupera-lo. 4. Recurso de embargos 

conhecido, por divergencia jurisprudencial, e provido para restabelecer o 

acordao regional. (TST - E_RR 586320 - Rel. Mm. Joao Oreste Dalazem -

DJ 05.12.2003). 

Assiste razao ao Ministro Dalazen, relator do julgado acima citado, quando diz que se 

deve aplicar ao empregado com doenca do alcoolismo uma solucao distinta da prevista na 

CLT que comecou a viger ainda em 1943. 

A norma legal deve ser analisada e aplicada de forma a acompanhar a evolucao social, 

onde o alcoolismo deve ser considerado como patologia, nao como uma punicao a quern ja 

esta vitimado de grave doenca. 

Ademais, se o legislador teve a intencSo de com este artigo apresentar uma solucao para 

o problema da embriaguez do empregado, passou longe de soluciona-lo. Em vez disso a 

dispensa por justa causa acaba por agravar mais ainda a situacao aflitiva do alcoolista, porque 

dificilmente este tera oportunidade de novo emprego, haja vista que o empregador, mesmo 

que a lei diga em contrario, e a parte leonina da relacao trabalhista, e jamais empregara 

alguem apenas para ajuda-lo, mas para obter vantagens com o seu labor, preferindo assim 

alguem, na sua otica, que seja portador de sanidade suficiente para o exercicio do trabalho. 

Portanto, o empregador, diante da embriaguez habitual do empregado, em vez de 

dispensa-lo, mesmo sem justa causa, deve, por razoes de justica, encaminha-lo para um 

diagnostico e tratamento medico. E se este for considerado alcoolatra, que suspenda o 

contrato de trabalho e o encaminhe ao INSS, a fim de que possa obter o beneficio 

previdenciario do auxilio-doenca durante o tratamento, ou aposentadoria por invalidez, se for 
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considerado incapaz para o trabalho, inobstante a legislacao trabalhista ainda tenha chegado a 

essa compreensao. 

Todavia, bastante elucidativo e o entendimento de Mauro Cesar Martins de Souza 

(2000), quando assim diz: 

[...] alem do necessario tratamento, temos que a dispensa de empregado 

alcoolatra constitui em manifesto ato de preconceito e discriminate o que 

e vedado. "O alcoolismo e doenca, vez que catalogada como tal no Codigo 

Intemacional de Doencas (CID), pela Organizacao Mundial da Saude 

(OMS). A despedida operada sob esse argumento constitui-se em ato 

discriminatono". 

A Constituicao Federal de 1988 tern como fundamento: "a dignidade da pessoa humana" 

e "os valores sociais de trabalho e da livre iniciativa" (art. 1°, I I I e IV). Tendo ainda como 

objetivo fundamental "promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raca, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras foraias de discriminacao" (art. 3°, inc. IV) , onde "todos sao iguais 

perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 

seguranca e a propriedade", sendo punida "qualquer discriminacao atentatoria dos direitos e 

liberdades fundamentals" (art. 5°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput e inc. XLI ) . 

Ademais, o trabalho e principio geral da atividade economica (CF, art. 170), bem como 

base da ordem social (CF, art. 193). 

Os direitos a vida, a dignidade humana e ao trabalho, levam a presuncao de que 

qualquer dispensa de trabalhador pelo unico motivo de ser alcoolatra e discriminatoria e 

atenta contra os principios constitucionais invocados, eis que vedada a despedida arbitraria 

(art. 7°, inc. I , da Constituicao Federal). 

Nesta mesma linha de raciocinio, a Lei n° 9.029, de 13 de abril de 1995 (publicada no 

DO-U de 17/04/1995), em seu art. 1°, estipula de forma cogente e peremptoria: 

Fica proibida a adocao de qualquer pratica discriminatoria e 

limitativa para efeito de acesso a relacao de emprego, ou sua 

manutencao, por motivo de sexo, origem, raca, cor, estado civil, 

situacao familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipoteses de 
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protec-ao ao menor previstas no inciso X X X I I I do artigo 7° da 

Constituicao Federal. 

Desta forma, se a lei protege o empregado, indistintamente, de praticas discriminatorias 

limitativas do acesso a relacao de emprego, ou a sua manutencao, en tao se deve interpretar, 

em contexto protetivo ao hipossufkiente, aquele principio que da suporte e que e a propria 

essentia do Direito do Trabalho. 

O empregado alcoolista ja enfrenta enormes problemas em face da sua conditio de 

portador da doenca do alcoolismo para sofrer qualquer reprimenda. Destarte, ele precisa sim 

de apoio e nao ser demitido por suposta justa causa. 

Por derradeiro, ja e tempo de o Legislador, revisando conceitos arcaicos e distanciados 

da realidade, suprimir de vez na lei a demissao por justa causa quando constatado que o 

empregado se embriaga habitualmente em consequencia de ser um doente alcoolico. 

No entanto, deve subsistir a justa causa pela embriaguez em servico, desde que nao 

provocada pela doenca do alcoolismo. Afinal, a lei nao deve proteger a irresponsabilidade. 
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CONCLUSOES 

Considerando o alcoolismo como doenca reconhecida pela Organizacao Mundial de 

Saude - OMS e por diversos setores da medicina e pelos doutrinadores juridicos dos "Novos 

tempos", a investigagao cientifica preocupou-se em mostrar o quanta e fria e arcaica a norma 

legal prevista no artigo. 482, " f ' da CLT, ao tipificar a embriaguez habitual como motivo de 

justa causa para dispensa do empregado. Sempre procurando demonstrar as possiveis solucoes 

para a problematica do alcoolismo 

Com esse objetivo, fez-se, em primeiro momenta, uma abordagem da visao do 

alcoolismo pela area medica, inclusive do seu conceito como doenca pela OMS, alem dos 

possiveis diagnosticos e tratamento, tendo a preocupac-ao em deixar clara a ligacao dos tennos 

alcoolismo e embriaguez - aquele como doenca do uso exagerado da bebida, este como uma 

consequencia daquele. 

Demonstrou-se, ainda, as conseqiiencias trazidas pela doenca do alcoolismo as empresas 

e a propria sociedade, enfatizando que muitas entidades empregaticias vem encarando o 

problema sob um angulo diferente do en foe ado pela legislacao trabalhista, ou seja, nao vem 

dispensando os seus empregados alcoolicos, mas tratando-os como doentes, alem de 

estabelecer fonnas de prevencao da doenca do alcoolismo, atraves da implantacao de 

programas de prevencao e tratamento, tanto para a dependencia do alcool como de outras 

substantias psicotropicas, e tambem iricentivando os empregados alcoolatras a freqiientarem 

grupos de ajuda mutua, a exemplo dos Alcoolicos Anonimos (A.A.) . 

E evidente que, para falar a respeito da embriaguez no ambito trabalhista, foi preciso 

que antes fosse feita uma explanacao sobre o instituto da justa causa - motivos relevantes de 

natureza grave provocados pelo empregado que ensejam numa sancao disciplinar drastica: a 
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dispensa do empregado. Estando dentre estes motivos, taxativamente previstos na CLT, a 

embriaguez habitual ou em servico. 

Foi apresentado, tambem, com grande importancia para o entendimento da questao, o 

diferente posicionamento das duas teorias relacionadas a embriaguez habitual na CLT, ora em 

contenda: uma conservadora e legalista, que defende a permanencia deste como motivo de 

justa causa para dispensa do empregado; a outra, mais moderna e condizente com a realidade, 

que baseia suas ideias no fato de que o empregado acometido pelo alcoolismo precisa ser 

tratado e nao punido. 

Dando enfase, por final, a segunda teoria, a dos "novos tempos", a que vem sendo 

defendida pelos teoricos e doutrinadores modemos, inclusive sugerindo que a CLT seja 

modificada segundo o seu pensamento. 
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