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RESUMO 

O presente trabalho traz em sua Integra as mais atuais discussoes entre 
doutrinadores, fazendo referencias aos posicionamentos dos tribunals, com base na 
lei 9.799/99 que acrescentou o art. 373-A a CLT, no CapitulO III do Titulo III da CLT, 
em consonaneia com o artigo 7° da atual Carta Magna, que se refere exclusivamente 
a Protecao do Trabalho da Mulher, pelo que nao soluciona, a principio, a questao 
sobre a possibilidade de o empregador proceder ou nao a revista pessoal no 
empregado. Esses institutos visam proteger o trabalhador, fazendo com que o 
empregador respeite a dignidade do trabalhador, ja que sao inviolaveis a intimidade, 
a vida privada e a imagem das pessoas, assegurando-se a vitima o direito a 
indenizagao material ou moral decorrente de sua violagao (art. 5°, X, CF). A presente 
pesquisa utiliza o metodo dedutivo em pesquisa bibliografica e documental 
especializadas na area juridica trabalhista. O objetivo deste trabalho e realizar o 
estudo aprofundado sobre esse tema procurando ponderar os dois principios em 
jogo nessa relacao empregaticia que sao, por um lado, o direito a vida privada e, por 
outro, o direito a propriedade e a autonomia de vontade, a sujeigao do empregado a 
revista e um desdobramento do poder fiscalizatorio do empregador. O objetivo da 
revista e evitar a pratica de atos, os quais levam a dilapidacao do seu patrimonio, 
contudo sem ferir a dignidade do trabalhador. Entretanto, por volta da decada de 90, 
comecaram a surgjr as primeiras agoes judiciais que tinham por objeto contestar 
esse poder diretivo, bem como exigir indenizagao pelos danos morais que ele 
ocasiona aos empregados submetidos a tal conduta que se realizada de forma nao 
vexatoria para o trabalhador vem sendo uma forma que a classe patronal tern 
conseguido alguns exitos nos Tribunals, descaracterizando o dano moral do 
empregado. 

Palavras-chave: Revista Pessoal. Poder Diretivo. Dignidade do Trabalhador. 



ABSTRACT 

This work brings in its entirety the most current discussions between 
doctrines, making references to the positions of the courts, based on the Law 
9.799/99 added that the art. The 373-CLT in Chapter III of Title III of CLT, in line with 
Article 7 of the current Magna Carta, which refers exclusively to the Protection of 
Women's Work, and it does not solve the principle, the question on the possibility of 
the employer whether or not the magazine staff in employee. These institutes are 
designed to protect the worker, making the employer respects the dignity of the 
worker, as are the inviolable intimacy, private life and the image of people, ensuring 
to the victim the right to material or moral damages arising from its violation ( Art. 5, 
X, CF). This research uses the deductive method in literature search and document 
specialist in legal labor. This paper aims to carry out detailed study on this subject 
looking to balance the two principles at stake in relation to employment are, firstly, 
the right to privacy and, second, the right to property and the autonomy of will, the 
subjecting the employee to the magazine is an offshoot of the fiscalizatorio the 
employer. The magazine's goal is to prevent the commission of acts, which leads to 
wastage of its property, though without injuring the dignity of the worker. Meanwhile, 
around the 90s, began to appear the first lawsuits that had the object managerial 
challenge that power and demand compensation for moral damage it causes to 
employees subjected to such conduct which is held on a non-invasive to the worker 
has been a way that the employer class has achieved some successes in the courts, 
weakened the moral of the employee. 

Keywords: Personal Journal. Directing power. Dignity of the worker. 
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INTRODUCAO 

As relagoes de emprego, desde o inicio da sua existencia, sao 

caracterizadas pelo vinculo empregaticio existente entre o empregador e seus 

empregados, surgindo entre estes uma relagao de subordinagao. A subordinacao e 

um dos requisitos da qualidade de empregado, decorrente, na relagao patrao-

empregado, do poder empregaticio do empregador, ou seja, do conjunto de 

prerrogativas com respeito a diregao, regulamentagao, fiscalizagao e disciplina da 

economia interna a empresa e correspondente prestagao de servigos. 

Assim, quando o trabalhador e admitido em determinada empresa, nao e 

necessario que a mesma declare, expressamente, a subordinagao existente na 

relagao. Tacitamente ja deve ter o mesmo a consciencia de respeitar o seu superior, 

no que diz respeito ao objeto licito da relagao de emprego. 

Por outro lado, deve-se considerar que o poder empregaticio, ao qual nos 

referimos, deve respeito ao principio normativo da dignidade da pessoa humana, a 

inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Nao 

sendo respeitados, e assegurado o direito a indenizagao pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violagao. 

Entende-se que o poder empregaticio, ou seja, o poder de comando ou 

diretivo do empregador tern fungao essencial nas relagoes laborais, pois conferem 

aos empregadores certas prerrogativas, facultando-lhes' possibilidades de dar 

ordens aos empregados quanto a execugao dos servigos, de fixar normas gerais a 

serem observadas no ambito da empresa, de propiciar o acompanhamento, 

fiscalizagao e vigilancia da prestagao de servigos e, ainda, para impor sangoes aos 

que descumpram suas obrigagoes contratuais. Diante do exposto, divide-se o poder 
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empregaticio em poder diretivo, poder regulamentar, poder fiscalizatorio e poder 

disciplina. 

A partir destes breves esclarecimentos, poder-se-ia entender que o 

empregador teria amplos direitos ao se utilizar do poder empregaticio para ter total 

controle sobre a atuacao dos empregados de sua empresa, podendo, inclusive, 

utilizar-se de uma especie deste poder, o poder fiscalizatorio ou de controle, para 

realizar a "revista intima" sobre os empregados, fazendo com que estes passem por 

situacoes humilhantes e constrangedoras. Alem disso, poder-se-ia entender, ainda, 

que o empregador poderia utilizar-se de qualquer meio fiscalizatorio em favor do 

direito que Ihe assegura a Constituicao Federal, em seu art.5°, inciso XXII, que e o 

direito a propriedade ao cidadao brasileiro. 

Diante deste ponto, o qual se adentra na finalidade precipua do presente 

trabalho, nao se pode admitir que o empregador utilize-se de metodos fiscalizatorios 

que fazem os empregados passarem por certos "vexames", como por exemplo, o de 

ter que se despir na frente dos seus companheiros de trabalho, agredindo a 

dignidade da pessoa humana, alem de violar a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem dos empregados. Os empregadores argumentam que, ao agir dessa 

forma, estar-se-ia pondo em pratica a aplicacao do poder empregaticio para 

assegurar o direito de propriedade. 

O tema em questao merece certa relevancia, ja que, atualmente no Brasil ha 

uma enorme divergencia doutrinaria e jurisprudencial no que diz respeito a utilizacao 

de revista intima como forma de fiscalizacao dos empregados. Isso tern causado 

muitos questionamentos nos tribunals trabalhistas brasileiros. A doutrina patria 

majoritaria, com fundamento na funcao de controle atinente ao poder diretivo, ja 

admitia as revistas pessoais como medida preventiva, enquanto a doutrina 
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minoritaria condicionavam-na a um ajuste previo ou a previsao no regulamento da 

empresa. 

Alguns doutrinadores entendem que a revista e possivel, mas que nao 

podera ser feita de maneira abusiva ou vexatoria, sendo utilizada somente como 

medida de protecao ao patrimonio da empresa. De forma parecida vem entendendo 

os Tribunais Trabalhistas brasileiros, ou seja, admitindo a revista desde que nao 

agrida a dignidade do trabalhador e que nao viole os direitos personalissimos dos 

mesmos. 

Apesar de o tema escolhido nao ser relativamente novo no ambito das 

relagoes laborais, apenas mais recentemente e que a ordem juridica heteronima 

estatal esculpiu preceito vedadorio expresso de revistas intimas em trabalhadoras 

no contexto empresarial. 

Dessa maneira, a pesquisa sera bastante util para o campo jurfdico, 

tendo em vista q|ue servira como fonte de conhecimento para os profissionais do 

direito, assim tambem como para os empregadores e trabalhadores. Alem disso, 

proporcionara uma maior conscientizacao aos empregadores dos limites ao poder 

empregaticio. 
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CAPITULO 1 CONSIDERACOES SOBRE A RELACAO DE EMPREGO 

Antes de caracterizar a relagao empregaticia, e importante ressaltar que 

existe uma clara distingao entre esta e a relagao de trabalho. A Ciencia do Direito 

observa certa diferenga entre tais expressoes. 

De acordo com o ensinamento de Sergio Pinto Martins (2006.p.14), a 

expressao Relagao de Trabalho tern carater generico, ja que se referem a todas as 

relagoes jurfdicas caracterizadas por terem sua prestagao essencial centrada em 

uma obrigagao de fazer, consubstanciada em labor humano. Sendo assim, tal 

expressao engloba a relagao de emprego, a relagao de trabalho autonomo, a 

relagao de trabalho eventual, a de trabalho avulso e a de outras modalidades de 

pactuagao de prestagao de labor. 

A relagao de trabalho corresponde a qualquer vinculo juridico por meio do 

qual uma pessoa natural executa obras ou servigos para outrem, mediante o 

pagamento de uma contra prestagao.Podemos afirmar que a relagao de trabalho e 

genera do qual a relagao de emprego e uma especie, ou seja, que toda relagao de 

emprego corresponde a uma relagao de trabalho, mas nem toda relagao de trabalho 

corresponde a uma relagao de emprego. 

Apos a modificagao do art. 114 da Constituigao Federal imposta pela EC 

45/2004, a Justiga do Trabalho passou a ter competeneia para julgar qualquer 

demanda envolvendo relagao de trabalho onde o prestador de servigo seja uma 

pessoa fisica ou natural. Logo, alem das demandas da relagao de emprego, passou 

a Justiga laboral a ter competeneia para dirimir conflitos envolvendo trabalho 

autonomo, eventual, estagio, voluntario etc. 
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Assim, a relagao de emprego e apenas uma das modalidades especificas da 

relagao de trabalho, que possui caracteristicas proprias e especificas. 

1.1 Principios Inerentes ao das Relagoes Empregaticias. 

O Direito do Trabalho, assim, tambem tern os principios proprios, que alias, 

desempenham fungoes essenciais para a adequada regulagao das relagoes 

laborais. Especificamente ao ambito trabalhista, o art. 8°, caput da CLT, determina 

que as autoridades da Justiga do Trabalho, na falta de disposigoes legais ou 

contratuais, devem decidir, conforme o caso, pela jurisprudencia, por analogia, por 

equidade e outros principios e normas gerais de direito, principalmente do Direito do 

Trabalho. Podemos destacar os seguintes principios inerentes ao Direito do 

Trabalho e que regem essas relagoes empregaticias. 

Segundo o principio da protegao este consiste em conferir ao polo mais 

fraco da relagao laboral, empregado, uma superioridade juridica capaz de Ihe 

garantir mecanismos destinados a tutelar os direitos minimos estampados na 

legislagao labora vigente. O principio protetivo desmembram-se em tres. 1- O in 

dubio pro operario - induz ao interprete ao analisar um preceito que disponha sobre 

regras trabalhistas, a optar, dentre duas ou mais interpretagoes possiveis, pela mais 

favoravel ao empregador. 2- A aplicagao da norma mais favoravel - aplica-se a 

norma mais favoravel ao trabalhador, independentemente de sua posigao na escala 

hierarquica. 3- Condigao mais benefica - determina que as condigoes mais 

vantajosas estipuladas no contrato de trabalho do obreiro ou mesmo as constante no 

regulamento da empresa prevalecerao, independentemente de norma superveniente 

dispondo sobre a mesma materia, estabelecendo nivel protetivo menor. 
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Com relacao ao principio da irrenunciabilidade este torna os direitos dos 

trabalhadores irrenunciaveis, indisponiveis e inderrogaveis, conferindo importante 

mecanismo de protegao ao obreiro em face da pressao exercida pelo empregador, o 

qual, muitas vezes, utilizando-se de mecanismo de coagao, induz, obriga o 

trabalhador a dispor, contra a sua propria vontade, de direitos conquistados a suor e 

trabalho. 

O principio da continuidade da relacao de emprego a regra presumida e que 

o contrato seja pactuado por prazo indeterminado, passando o obreiro a integrar a 

estrutura da empresa de forma permanente, somente por excecao admitindo-se o 

contrato por prazo determinado ou a termo. 

Um dos principios mais efetivos nos Tribunals edia respeito ao da primazia 

da realidade consistente na verdade real que prevalecera sobre a verdade formal, 

predominado, portanto, a realidade sobre a forma. Esse principio e muito aplicado 

para impedir procedimentos fraudatorios praticados pelo empregador no sentido de 

mascarar o vinculo de emprego ou mesmo conferir direitos menores dos que 

realmente devidos. 

O principio da inalterabilidade contratual devida estar implicitamente ligado 

com a clausula pacta sunt sevanda, segundo a qual os contratos devem ser 

cumpridos. O art. 468 da CLT somente permite a alteragao das clausula e condigoes 

fixadas no contrato de trabalho em caso de mutuo consentimento (concordancia do 

empregado) e desde que nao cause, direta ou indiretamente, prejuizo ao mesmo, 

sob pena de nulidade da clausula infringente. 

O principio da intangibilidade salarial e mais uma garantia do trabalhador, 

assegurando que o salario tern carater alimentar, visando prover os alimentos do 

trabalhador e de sua familia, visando defender o salario do obreiro em face das 
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condutas abusivas do proprio empregador, em caso de retencao ou atraso salarial, 

ou a impenhorabilidade, salvo disposto em lei. 

1.1.1 Caracteristicas da Relagao Empregaticia 

A relagao empregaticia e caracterizada pela reuniao de determinados 

elementos fatico-juridicos apontados pela Consolidagao das Leis Trabalhistas em 

dois preceitos combinados: 

Art. 3°. Considera-se empregado toda pessoa ffsica que prestar servico de 
natureza nao eventual a empregador, sob a dependencia deste e mediante 
salario. 
Art. 2°. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, 
assumindo os riscos da atividade econdmica, admite, assalaria e dirige a 
prestagao pessoal de servico. 

Assim, tais elementos sao: o servigo tern que ser prestado por pessoa ffsica; 

a natureza nao eventual do servigo; a subordinagao juridica da prestagao de 

servigos ao empregador; a remuneragao do trabalho a ser executado pelo 

empregado; e por ultimo, a pessoalidade (intuitu personae). 

Vale ressaltar que o professor Sergio Pinto Martins acrescenta, ainda, a 

estes elementos, a alteridade. Esta diz respeito a ausencia de responsabilidade do 

empregado acerca dos destinos da empresa. O empregado podera participar dos 

lucros da empresa, nunca dos prejuizos. 

Tais elementos ocorrem no mundo dos fatos, ou seja, existem 

independentemente do Direito, sendo, assim, tidos como elementos faticos. Em 

decorrencia de sua importancia sociojuridica, esses elementos sao captados pelo 

Direito, que Ihes confere efeitos compativeis, sendo por isso chamados de 

elementos fatico-juridicos. 
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Destarte, os elementos da relagao de emprego nao sao criagao juridica, mas 

simples reconhecimento pelo Direito de realidades faticas relevantes. Assim, 

conjugados esses elementos fatico-juridicos em uma determinada relagao 

socioeeonomiea, surge a relagao de emprego juridicamente caraeterizada. 

1.1.2 Trabalho por pessoa fisica 

O trabalho por pessoa fisica e o requisito que aponta a impossibilidade de 

ser a prestagao dos servigos efetuada por pessoa juridica, devendo ser prestados 

exclusivamente por pessoa fisica. Os bens juridicos tutelados pelo Direito do 

Trabalho (vida, saude, integridade moral, bem-estar, lazer etc.) importam a pessoa 

fisica, nao podendo ser usufruidos por pessoas juridicas. Apenas ao empregador e 

facultado ser pessoa juridica ou fisica. 

Observando-se, na prestagao de servigos, que o mesmo diz respeito apenas 

e tao-somente a uma pessoa fisica, surge o primeiro elemento fatico-juridico da 

relagao empregaticia. 

1.1.3 Pessoalidade 

Sendo o trabalho prestado por pessoa fisica nao obriga ser ele prestado com 

pessoalidade. Assim, este e um elemento vinculado ao anterior, mas que perante ele 

guarda importante distingao. 

Sendo o contrato de trabalho intuito personae com relagao ao empregado, 

nao podera este se fazer substituir por outra pessoa, sob pena de tornar a figura do 

trabalhador em impessoal e fungivel e, assim, descaracterizar a relagao de 
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emprego. Destarte, e imprescindivel a configuragao dessa relagao que a prestagao 

do trabalho, pela pessoa fisica, tenha carater de infungibilidade, no que tange ao 

trabalhador. 

Apesar disso, ha situagoes ensejadoras de substituigao do trabalhador sem 

que seja suprimida a pessoalidade inerente a relagao empregaticia. O doutrinador 

Mauricio Godinho Delgado (2006, p.292) afirma que: 

Em primeiro lugar, citem-se as situagoes de substituigao propiciadas pelo 
consentimento do tomador de servigos: uma eventual substituigao 
consentida, por exemplo, nao afasta, necessariamente, a pessoalidade com 
relagao ao trabalhador original. 
Em segundo lugar, citem-se as substituigoes normativamente autorizadas 
por Lei ou Norma Autonoma. Ilustrativamente, ferias, licenga-gestante, 
afastamento para cumprimento de mandato sindical, etc. Nesses casos, o 
contrato do trabalhador afastado apenas se suspende ou se interrompe, 
sem qualquer descaracterizagao da pessoalidade inerente a relagao de 
emprego. 

Assim sendo, a ocorrencia da substituigao tende a configurar uma situagao 

juridica nova, em relagao ao trabalhador substituto, devendo este ser beneficiado, 

temporariamente, pelas vantagens do cargo ocupado. 

1.1.4 Nao-eventualidade 

O trabalho prestado pelo empregado deve ser de natureza continua, com 

carater nao eventual. Assim, para que haja relagao empregaticia e necessario que o 

servigo prestado tenha carater de permanencia, mesmo que por um curto periodo 

determinado, nao se qualificando como trabalho esporadico, episodieo ou ocasional. 

O doutrinador Sergio Pinto Martins (2006, p. 14) afirma que: 

A CLT faz referenda a servigos n§o eventuais e nao a prestagao nao 
eventual. Assim, pode-se entender que os servigos nao eventuais seriam os 
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do empregado. Prestacoes eventuais seriam servigos de trabalhadores 
eventuais. 
A intermitencia nao se confunde com a eventualidade. A primeira diz 
respeito, geralmente, a atividade econdmica do empregador. A 
eventualidade decorre de um episodio, de uma ocasiao, de uma situagao. 

1.1.5 Onerosidade 

A onerosidade e mais um dos requisites que informam a relacao de 

emprego, e um encargo bilateral proprio dessa relacao. Tern este fundo economico, 

na medida em que consiste em uma obrigagao de fazer por parte do empregado 

(prestagao de servigos) e em uma obrigagao de dar por parte do empregador 

(pagamento dos salarios). 

Diante disto, ao valor economico da forga de trabalho colocada a disposigao 

do empregador deve corresponder uma contrapartida economica em beneficio 

obreiro, consubstahciada no conjunto salarial, isto e, o complexo de verbas 

contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em virtude da relagao 

empregaticia pactuada. 

De acordo com o doutrinador Maurfcio Godinho Delgado (2006, p.298): 

A onerosidade, como elemento fatico-jurfdico componente da relagao de 
emprego, nao deve, contudo, ser enfocada sob a otica do tomador de 
servigos. E que, considerado sob qualquer dessas duas perspectivas, o 
elemento fatico-juridico da onerosidade estaria sempre presente, desde que 
houvesse prestagao de trabalho por algu§m a outrem: afinal, todo trabalho -
mesmo simples- e passivel de mensuragao no contemporaneo sistema de 
mercado, sempre tendo determinado valor economico para seu tomador, 
para quern recebe o servigo prestado. Deve a onerosidade, portanto, ser 
enfocada sob a 6tica do prestador de servigos: apenas nessa perspectiva e 
que ela constitui elemento fatico-juridico da relagao de emprego. 

A onerosidade, assim, devera estar sempre presente no contrato de 

trabalho, ate porque se trata de questao de sobrevivencia do obreiro. E a partir da 
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prestagao de servigos que este podera prover o proprio sustento e de seus 

familiares. 

E por meio dessa relagao sociojuridica que o moderno sistema economico 

consegue garantir a modalidade principal de conexao do trabalhador ao processo 

produtivo, dando origem ao largo universo de bens economicos caracteristicos do 

mercado atual. 

1.1.6 Subordinagao 

O termo subordinagao vem do latim subordinatione ou de subordinatio, onis, 

significando submissao, sujeigao. Tal termo encontra origem, ainda, em sub (baixo) 

ordine (ordens), que quer dizer estar de baixo de ordens, estarem sob as ordens de 

outrem. Porem, a submissao ou a sujeigao nao podem levar o trabalhador a 

escravidao ou a servidao. 

A subordinagao e um dos requisites da qualidade de empregado, decorrente, 

na relagao patrao-empregado, do poder empregaticio do empregador, ou seja, do 

conjunto de prerrogativas com respeito a diregao, regulamentagao, fiscalizagao e 

disciplinamento da economia interna a empresa e correspondente prestagao de 

servigos. 

Amauri Mascaro Nascimento (2001, p. 429) ensina que: 

Trabalho subordinado e aquele no qual o trabalhador volitivamente transfere 
a terceiro o poder de diregao sobre o seu trabalho, sujeitando-se como 
consequencia ao poder de organizagao, ao poder de controle e ao poder 
disciplinar deste. 

Para Sergio Pinto Martins (2006, p. 302), a "subordinagao corresponde ao 

polo antitetico e combinado do poder de diregao existente no contexto da relagao de 
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emprego". Como se pode observar no infcio deste capitulo, o artigo 3° da CLT 

emprega a denominacao dependenoia de forma inadequada, ja que uma pessoa 

pode ser dependente de outra, mas nao ser a ela subordinada. Porem, a doutrina e 

a jurisprudencia consagram a expressao subordinagao. 

Sabendo-se que a relagao de emprego resulta da sintese indissoluvel dos 

cinco elementos fatico-juridicos que a compoem, sera a subordinagao, entre todos 

esses elementos, o que ganha maior proeminencia na conformagao do tipo legal da 

relagao empregaticia. 

A natureza juridica do fenomeno da subordinagao ja esta pacificada na 

teoria justrabalhista, entendimento este hegemonico entre os estudiosos do Direito 

do Trabalho. Tal fenomeno classifica-se, inquestionavelmente, como juridico, 

derivado do contrato estabelecido entre trabalhador e tomador de servigos, pelo qual 

o primeiro acolhe o direcionamento objetivo do segundo sobre a forma de efetuagao 

da prestagao do trabalho. 

1.2. Validade Juridica da Relagao de Emprego 

A Relagao de Emprego surge quando se encontram reunidos os cinco 

elementos fatico-juridicos citados anteriormente. Entretanto, cabe ao operador 

juridico examinar se o Direito do Trabalho confere efetiva validade a essa relagao 

empregaticia surgida. 

Destarte, ingressa o operador juridico na analise dos elementos juridico-

formais do contrato empregaticio. Tais elementos devem ter higidez e regularidade 

juridicas essenciais para que o Direito autorize a produgao de plenos efeitos a 

relagao oriunda do mundo dos fatos sociais. 
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Em uma breve comparagao, pode-se verificar, examinando-se os elementos 

fatico-juridicos, a existencia ou nao da relagao de emprego no caso concreto. Ja o 

exame dos elemehtos juridico-formais do respectivo contrato empregaticio permitira 

verificar a validade, ou nao, e extensao dos efeitos juridicos daquela relagao 

configurada entre as partes. 

Os elementos juridico-formais do contrato empregaticio sao os classicos 

elementos constitutivos da figura contratual padrao conhecida: capacidade das 

partes contratantes; licitude do objeto contratado; forma contratual prescrita em lei 

ou nao proibida; higidez na manifestagao da vontade das partes. Esses sao os 

tradicionais elementos necessaries do contrato indicados no Codigo Civil (art. 82), 

adaptados as especificidades justrabalhistas. 

Desse modo, constatada a reuniao dos elementos fatico-juridicos, a relagao 

de emprego existe. Entretanto, se nao confirmada a existencia ou regularidade de 

todos os elementos juridico-formais do correspondente contrato, a relagao de 

emprego pode se tornar impotente para provocar efeitos no mundo juridico. 

Assim, uma pessoa que trabalha percebendo determinada importancia 

(salario), com pessoalidade, nao eventualidade e sob subordinagao, para um 

tomador de servigos diretamente envolvido no traflco de drogas (objetos ilicitos), 

sendo assim um trabalho ilicito, nao tera reconhecido, pelo Direito, o vinculo firmado 

com o tomador dos servigos, para fins de repercussao justrabalhista. 

1.3 Classificagoes dos direitos fundamentais 
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Os direitos fundamentais classificam-se segundo a epoca historica do seu 

nascimento, existindo, contudo, certa controversia na doutrina a respeito da 

terminologia a ser usada. 

Tradicionalmente, tem-se classificado tais direitos em geragoes. Entretanto, 

ha doutrinadores, que entendem ser mais adequada a utilizagao da expressao 

dimensao, na medida em que substitui, com vantagem qualitativa, alem de logica, a 

palavra geragao, na hipotese de significar esta mera sucessao cronologica, 

importando extingao dos direitos das anteriores geragoes, o que nao seria correto. 

Em conformidade com Ana Maria Lopes (2001, p.62) "os direitos das 

geragoes anteriores continuam com eficacia plena, formando a base sobre a qual se 

assentam novos direitos". 

Diante do exposto, adotando-se, aqui, a terminologia tradicional, classificam-

se os direitos fundamentais como sendo de primeira, de segunda ou de terceira 

geragao. 

1.3.1 Direitos da Primeira Geragao 

A primeira geragao de direitos dominou o seculo XIX e surgiu juntamente 

com a concepgao de Estado liberal. Foram os primeiros direitos do homem a serem 

positivados e tern como fundamento a famosa hipotese do estado de natureza, 

sendo este uma mera ficgao doutrinaria destinada a justificar esses direitos como 

inerentes a propria natureza humana. 

Nessa geragao, compreendem-se os direitos individuals ou civis e politicos, 

tais como a vida, a liberdade, a igualdade, a propriedade, a seguranga, a liberdade 

de consciencia e de expressao. 
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A caracterfstica destes direitos e terem como titular o individuo, sendo 

oponiveis ao Estado e traduzidos como faculdades ou atributos da pessoa humana, 

ostentando uma subjetividade que e seu traco marcante. 

Ja na segunda metade do seculo XIX surgem os direitos de carater coletivo 

e os relativos a partieipacao politica do cidadao, abrangendo o direito de reuniao, de 

greve, de associagao, o sufragio universal e o direito a criagao de partidos politicos. 

1.3.2 Direitos da Segunda Geracao 

A segunda geragao de direitos dominou o seculo XX assim como os de 

primeira geragao dominaram o seculo XIX. Com o desenvolvimento industrial e o 

aparecimento de um proletariado, sujeitos ao dominio da burguesia capitalista, 

originaram-se novas relagoes intersubjetivas, propiciando o surgimento de novos 

direitos fundamentais, os economicos e os socials. 

A incorporagao desses direitos no elenco dos fundamentais e de inegavel 

importancia, visto que despertou a consciencia da necessidade de se proteger nao 

apenas o individuo, mas a sociedade na qual ele se desenvolve como ser social. 

Dessa maneira, mencionam-se os direitos ao trabalho, a saude, a moradia, a 

educagao, a cultura e ao lazer, como alguns dos pertencentes a esta categoria. 

1.3.3 Direitos da Terceira Geragao 

E a partir da percepgao do quadro atual, ou seja, da desigualdade existente 

entre as nagoes, das guerras que acontecem constantemente, da morte de milhares 

de pessoas vitimas da pobreza, da miseria, sem que se tornem fato conhecido, que 
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surgem os direitos da terceira geragao, tambem chamados de direitos de 

solidariedade. Dessa maneira, compreendem os direitos a paz, ao desenvolvimento, 

a livre-determinag§o dos povos, a um meio ambiente sadio e ecologicamente 

equilibrado, ao patrimonio comum da humanidade e os direitos relacionados ao 

progresso das ciencias biologicas, como o da nao-manipulagao genetica. 

Contanto, os direitos de solidariedade, que juridicamente podem ser 

considerados em estado nascente, caracterizam-se por exigirem, para sua 

conceituacao, um maior grau de solidariedade do que os outros pelo fato de serem, 

ao mesmo tempo, individuals e coletivos. O surgimento desses direitos mostra que, 

apesar de fazer mais de dois seculos da positivagao dos primeiros direitos 

fundamentais, ainda continuam aparecendo novos direitos e que, certamente, 

amanha surgirao outros como consequencia da imperativa necessidade de 

satisfazer as exigencias decorrentes do desenvolvimento da vida humana. 

1.4. Os Direitos Fundamentais dos Trabalhadores Brasileiros 

Os direitos fundamentais dos trabalhadores brasileiros sao todos aqueles 

constantes nos artigos 7°, 8°, 9°, 10 e 11 da Constituigao Federal de 1988, assim 

como os direitos declarados nas normas infraconstitucionais que com estes se 

compatibilizam e, ainda, todos os demais direitos previstos em tratados 

internacionais nos quais o Brasil toma parte, especialmente as Convengoes da OIT 

ratificadas pelo ordenamento patrio. 

Nesse sentido, tambem sao direitos dos trabalhadores os tratados pelos 

artigos 5° e 6° da Carta Magna, ou seja, os que fazem parte dos direitos individuals e 

coletivos. Sendo assim, e garantido ao trabalhador um salario-minimo, jomada de 
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trabalho limitada a 8 (oito) horas, protegao contra a despedida arbitraria, gozo de 

ferias anuais etc., alem da inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem, assim como a indenizagao pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violagao. 

Diante do exposto, importante salientar que os direitos supracitados nao 

podem ser objetos de Emenda Constitucional que tenda a aboli-los, ou seja, sao 

clausulas petreas, sendo possivel altera-los apenas quando em sentido favoravel ao 

trabalhador. 
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Apos a analise das caracteristicas das Relagoes de Emprego de forma 

aprofundada, observando-se a doutrina patria e a jurisprudencia, e da exposigao de 

um breve relato dos Direitos Fundamentais, pode-se considerar feito o alicerce 

necessario para adentrar-se no objeto principal do presente trabalho, a limitagao do 

Poder Empregaticio em face da Revista intima. 

Feito tais esclarecimentos, e importante que se inicie tecendo algumas 

consideragoes acerca do poder conferido ao empregador ao se realizar o contrato 

de trabalho. 

2.1 Poder Empregaticio 

A expressao em comento e o termo generico que engloba os poderes 

conferidos ao empregador no contrato de trabalho, ou seja, o poder diretivo, o poder 

regulamentar, o poder fiscalizatorio e, por ultimo, o poder disciplinar. 

Sergio Pinto Martins (2007, p.269) afirma que 

Poder empregaticio e o conjunto de prerrogativas asseguradas pela ordem 
juridica e tendencialmente concentradas na figura do empregador, para 
exercicio no contexto da relagao de emprego. Pode ser conceituado, ainda, 
como o conjunto de prerrogativas com respeito a diregao, regulamentagio, 
fiscalizagao e disciplinamento da economia interna a empresa e 
correspondente prestagao de servigos. 

A doutrina, porem, nao tern se utilizado dessa expressao, preferindo produzir 

referencias autonomas aquelas que sao consideradas as diversas faces ou 

dimensoes do mesmo fenomeno, quais sejam, poder diretivo, poder regulamentar, 
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poder fiscalizatorio e poder disciplinar. Apesar disso, ja se utilizou a expressao 

Poder Hierarquico para designar o mesmo fenomeno. Esta expressao foi trazida ao 

Direito do Trabalho por inspiracoes administrativistas ou institucionalistas ja 

superadas ha longa epoca pela mais arejada teoria justrabalhista. 

Nesse sentido, a expressao acima, mesmo hoje, nao deixa de evocar uma 

lembranga severa, rigida e implacavel do fenomeno do poder na empresa, sendo 

assim, incompativel com qualquer processo de democratizacao desse poder. 

A doutrinadora Alice Monteiro de Barros (2006, p.553) assevera que: 

Modernamente, vem-se entendo que o termo poder hierarquico nao guarda 
tradicao no direito brasileiro, por constituir 'ressaibo do corporativismo' e 
admite-se existir um poder diretivo definido pela 'capacidade atributda ao 
empregador de dar conteudo concreto a atividade do trabalhador, visando a 
realizacao das finalidades da empresa'. 

E importante salientar que outros dois dos grandes doutrinadores sobre o 

tema no Brasil, Sergio Pinto Martins e Amauri Mascara Nascimento, tratam acerca 

do poder diretivo como sinonimo de poder hierarquico. Desta forma, prefere-se a 

utilizacao da expressao poder empregaticio, exatamente de acordo com os 

ensinamentos de Mauricio Godinho Delgado, haja vista entender realmente nao 

haver autoritarismo nesta expressao, mas sim a denotacao real da questao da 

subordinagao do empregado ao empregador. 

Feitas tais consideracoes, analisam-se a partir desse momento, os poderes 

que sao conferidos ao empregador no contrato de trabalho, ou seja, o poder diretivo, 

o poder regulamentar, o poder fiscalizatorio e, por ultimo, o poder disciplinar. 

2.2 Poder Diretivo 
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O poder diretivo confere prerrogativas ao empregador para dirigir a 

organizagao da estrutura e espago empresarial, o processo de trabalho adotado na 

empresa. E por melo desse poder que o empregador da a destinagao que deseja as 

energias de trabalho. 

Amauri Mascara Nascimento (2001, p.472) afirma que "poder de diregao e a 

faculdade atribuida ao empregador de determinar o modo como a atividade do 

empregado, em decorrencia do contrato de trabalho, deve ser exercida". 

Ja Sergio Pinto Martins(2003,p.200) assegura que o "poder de diregao e a 

forma como o empregador define como serao desenvolvidas as atividades do 

empregado decorrentes do contrato de trabalho. 

Utilizam-se tres principals correntes para fundamentar a existencia do poder 

diretivo, sendo elas: a teoria da Propriedade Privada, a teoria Institucional e a teoria 

Contratual. A primeira corrente assegura que o poder conferido ao empregador 

reside no fato de ser a empresa objeto do seu direito de propriedade, afirmando 

assim que o empregador comanda porque e o dono. Ja a segunda corrente certifica 

que tal poder funda-se na concepgao institucional da empresa. Essa opiniao possui 

um carater mais politico e social do que juridico, encontrando-se em livre declive. 

Por ultimo, a teoria Contratual, que e a mais solida, fundamenta a existencia 

dos poderes do empregador no contrato de trabalho, sendo esses poderes 

consequencia imediata da celebragao do ajuste entre empregado e empregador. 

2.3. Poder Regulamentar 

O poder regulamentar confere ao empregador prerrogativas para fixar 

normas gerais a serem observadas no ambito da empresa, como exemplo as ordens 
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de servigos, circulares e regulamento interne De acordo com importantes 

doutrinadores que tambem tratam do tema, no presente trabalho trata-se o poder 

regulamentar como uma especifiea dimensao do poder empregaticio, apesar de a 

doutrina majoritaria considera-lo como mera manifestacao do poder diretivo. 

Amauri Mascara Nascimento (2006, p. 632) assevera que o poder em 

comento "seria o conjunto de prerrogativas tendencialmente concentradas no 

empregador dirigidas a fixacao de regras gerais a serem observadas no ambito do 

estabelecimento e da empresa". Ja Alice Monteiro de Barrps (2006, p. 554) e de 

acordo com a ideia que considera o poder regulamentar "como manifestacao da 

autoridade empresarial, que se configura como um poder de legislar no ambito da 

empresa". 

E importante ressaltar que o poder regulamentar nao tern o condao de 

produzir efetivas normas juridicas, mas, sim, meras clausulas contratuais. Em outras 

palavras, os diplomas resultantes do poder regulamentar empresarial, como por 

exemplo, o regulamento da empresa, nao sao compostos por normas juridicas, mas 

sim por simples clausulas obrigacionais. 

Nesse sentido tern se posicionado os Tribunals Trabalhistas, conforme se 

comprova pela observacao da decisao do TRT a seguir: 

Ementa 
Adicional de periculosidade - 1 . 0 poder regulamentar em sede trabalhista 
n§o podera exorbitar da lei em desprestigio do trabalhador. O regulamento 
tern por finalidade, sem exorbitar e sem fugir ao esplrito da lei, dar 
condicoes de implementabilidade. 2. A L.7369/85 e respectivo regulamento 
(D. 93412/86) premiam aquele empregado que se avia em funcoes e 
atividades em area de risco e sistema eletrico de potencia, ai englobando 
eletricistas e eletricitarios. O eventual de que fala o art.2, II, paragrafo 1° do 
D.93412/86 ha de ser interpretado em consonancia com a realidade fatica, 
que envolve o trabalho perigoso. E que o perigo podera existir com 
intensidade de fatalidade, em dependendo das condicoes do momento. O 
intermitente e/ou habitual (art.2°, II, D.93412/86), embora exclua o eventual 
e esporadico, nao exigem, por outro lado, que o trabalho seja de todos os 
momentos. TRIBUNAL: TRT ACORDAO N°: 02930015084 PROCESSO 
N°: 02910024975 ANO: 0 REGIAO: 2 a RELATOR: FRANCISCO 
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ANTONIO DE OLIVEIRA TURMA: 3 a DATA DE PUBLICAQAO: 
09/02/1993 

No caso em comento, o relator determinou que o regulamento da empresa 

tern por finalidade dar condicoes de implementabilidade as normas juridicas, sem 

exorbitar e sem fugir ao espirito da lei. 

2.4 Poder Disciplinar 

O poder disciplinar do empregador, outra ramificagao de seu poder 

empregaticio, pode ser definido como sendo o poder conferido ao empregador de 

impor sancoes aos empregados que descumpram alguma norma organizacional da 

empresa. 

Dessa forma, quando ha o descumprimento pelo empregado de uma das 

obrigacoes firmadas no contrato de trabalho, surge para o empregador o poder de 

aplicar sancoes disciplinares, sendo estas proporcionais a gravidade do ato 

cometido. 

Observa-se, entao, que as sangoes disciplinares sao previstas como sendo 

um meio de intimidar os empregados a nao descumprirem as obrigagoes contratuais 

acordadas no contrato de trabalho. 

O Direito do Trabalho brasileiro acolhe tres principais modalidades de penas 

disciplinares, sendo elas: advertencia, suspensao disciplinar e, por ultimo, dispensa 

por justa causa. 

A primeira nao esta expressamente prevista na CLT, mas a doutrina a 

considera como sendo a mais leve das sangoes impostas ao trabalhador infrator, 

podendo ser ela de forma escrita ou verbal e, tendo como finalidade, conscientizar o 

empregado faltosd a evitar a reincidencia. Ja a segunda encontra-se expressamente 
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na CLT em seu art. 474: "A suspensao do empregado por mais de 30 (trinta) dias 

consecutivos importa na rescisao injusta do contrato de trabalho". 

A suspensao encontra-se em uma posicao intermediaria entre a advertencia 

e a dispensa por justa causa, apesar de nao se exigir seqiiencia hierarquica por 

parte do empregador na aplicagao das penalidades. 

Em conformidade com a doutrina patria, a dispensa por justa causa e 

considerada a mais grave das sangoes aplicadas ao empregado faltoso, ja que tern 

como resultado a total ruptura da relagao de emprego. 

A CLT preve em seu art. 482 as faltas disciplinares, consideradas de 

natureza grave, que acarretam a ruptura do contrato de trabalho: 

Art. 482 - Constituent justa causa para rescisao do contrato de trabalho pelo 
empregador: 
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 servigo; 
d) condenacao criminal do empregado, passada em julgado, caso nao tenha 
havido suspensao da execugao da pena; 
e) desidia no desempenho das respectivas fungSes; 
f) embriaguez habitual ou em servigo; 
g) violagao de segredo da empresa; 
h) ato de indisciplina ou de insubordinag§o; 
i) abandono de emprego; 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no servigo contra qualquer 
pessoa, ou ofensas fisicas, nas mesmas condigoes, salvo em caso de 
legftima defesa, prdpria 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 legftima defesa, 
prdpria ou de outrem; 
I) pratica constante de jogos de azar. 
Paragrafo unico - Constitui igualmente justa causa para dispensa de 
empregado a pratica, devidamente comprovada em inquerito administrativo, 
de atos atentat6rios a seguranga nacional. 

Ao cometer uma, ou algumas, das faltas enquadradas no rol taxativo acima, 

o empregado e penalizado, tendo como eonseqiiencia a extingao do contrato de 

trabalho e o nao recebimento de quaisquer das verbas rescisorias previstas em 

outras modalidades de rompimento de contrato. 
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Ao lado dessas modalidades de penas admitidas pela ordem juridica 

brasileira, ha algumas outras que sao rejeitadas, como por exemplo, a pratica 

punitiva que agrida a dignidade do trabalhador e, ainda, a que atente contra direito 

individual fundamental. 

2.5 Poder Fiscalizatorio 

O poder fiscalizatorio, tambem chamado de poder de controle, confere 

prerrogativas ao empregador para propiciar o acompanhamento, fiscalizagao e 

vigiiancia da prestagao de servigos. De acordo com Amauri Mascaro Nascimento 

(2006, p. 635), "o poder de controle seria o conjunto de prerrogativas dirigidas a 

propiciar o acompanhamento continuo da prestagao de trabalho e a propria 

vigiiancia efetivada ao longo do espago empresarial interno". 

Conforme citado, poder-se-ia entender que o empregador teria amplos 

direitos ao se utilizar do poder fiscalizatorio para ter total controle sobre a atuagao 

dos empregados de sua empresa, podendo, inclusive, realizar a Revista Intima 

sobre os trabalhadores. 

Ao verifica-se as diversas opinioes doutrinarias, observa-se que ha certa 

limitagao a determinados meios de fiscalizagao utilizados pelo empregador, o que 

sera e analisado mais adiante. 
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CAPITULO 3: A REVISTA COMO FORMA DE CONTROLE 

3.1 Base historica brasileira 

A revista pode ser conceituada como sendo um metodo de fiscalizagao e 

controle utilizado pelos empregadores, ou seus prepostos, para verificar se os 

empregados subtrairam determinado bem do seu empreendimento. 

Nao se observa no direito positivo brasileira, ate o inicio da decada de 90, 

nenhum dispositivo legal que faca referenda a revista como sendo uma forma de 

controle dos empregados exercida pelos empregadores. A doutrina patria 

majoritaria, com fundamento na fungao de controle atinente ao poder diretivo, ja 

admitia as revistas pessoais como medida preventiva, enquanto a doutrina 

minoritaria as condicionava a um ajuste previo ou a previsao no regulamento da 

empresa. 

A doutrinadora Alice Monteiro de Barros (2006, p.560) entende que: 

Quando utilizada, a revista deve ser em carater geral, impessoal, para evitar 
suspeitas, por meio de criterio objetivo (sorteio, numeracao, todos os 
integrantes de um turno ou setor), mediante ajuste previo com a entidade 
sindical ou com o prdprio empregado, na falta daquela, respeitando-se ao 
maximo, os direitos da personalidade (intimidade, honra, entre outros). 

Quanta a jurisprudencia, a mesma autora (2006, p.559) afirma que: 

A jurisprudencia brasileira inclina-se, ha mais de meio seculo, pela 
possibilidade da revista pessoal, mormente quando prevista em regimento 
intemo da empresa," com o fundamento de que e um direito do empregador 
e uma salvaguarda ao seu patrimdnio. Entende-se que a insurgencia do 
empregado contra esse procedimento permite a suposicao de que a revista 
viria comprovar a suspeita que a determinou, autorizando o reconhecimento 
da justa causa. 
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Diante do exposto, constata-se que atualmente no Brasil ha uma enorme 

divergencia doutrinaria e jurisprudential no que diz respeito a realizagao de revista 

feita pelos empregadores sobre seus empregados. Isso tern causado rnuitos 

questionamentos nos tribunals trabalhistas brasileiros. 

Tentando resolver os questionamentos acerca da realizagao das revistas, a 

partir de meados da decada de 90, o legislador municipal brasileira editou Leis 

proibindo revista intima. Ilustrativamente, e o que se infere da Lei n° 7451/98, 

publicada pela Camara Municipal de Belo Horizonte e da Lei n° 4603/98, editada 

pela Camara Municipal de Vitoria. 

Porem, a constitucionalidade dessas Leis e questionada, ja que se considera 

ser da Uniao a competeneia para legisiar sobre materia de natureza trabalhista. E o 

que assevera a Constituigao Federal em seu art. 22, inciso I: "Compete 

privativamente a Uniao legisiar sobre direito civil, comercial, penal, processual, 

eleitoral, agrario, marftimo, aeronautico, espacial e do trabalho". (grifo nosso) 

Em meio ao problema da inconstitucionalidade das Leis citadas, o legislador 

brasileira editou a Lei n°. 9.799, de 26.5.1999, que acrescentou ao art. 373-A da 

Consolidagao das Leis do Trabalho o inciso VI: "... e vedado proceder o empregador 

ou preposto a revistas intimas nas empregadas ou funcionarias". Dessa maneira, 

este dispositivo foi inserido no capitulo sobre o trabalho da mulher, a semelhanga da 

legislagao chinesa, permitindo expressamente a revista, salvo se intima. 

Apesar de o novo dispositivo inserido na CLT fazer referenda apenas as 

mulheres, e necessario esclarecer que, em fungao do principio da isonomia, aplica-

se indistintamente aos homens. 

E importante salientar que antes mesmo do novo texto legal citado, a 

Constituigao Federal brasileira de 1988 ja estabelecia regras e principios gerais 
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capazes de orieritar o operador juridico em face de certas situagoes concretas. E 

inquestionavel que a Carta Magna de 1988 tenha rejeitado condutas fiscalizatorias e 

de controle da prestagao de servigos que agridam a liberdade e dignidade do 

trabalhador, alem de considerar inviolaveis o direito a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas. 

A dignidade da pessoa humana e um dos fundamentos da Republica 

Federativa do Brasil, como se observa no art. 1°, inciso III, da Lei Maior. 

Alexandre de Moraes (2007, p. 16) afirma que: 

A dignidade e um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminagao consciente e responsavel da 
propria vida e traz consigo a pretensao ao respeito por parte das demais 
pessoas, constituindo-se um minimo invulneravel que todo estatuto juridico 
deve assegurar. 

Ja a inviolabilidade a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, e um direito fundamental guarido pela atual Constituigao Federal em seu 

art. 5°, inciso X. E importante lembrar que, como ja exposto no primeiro capitulo 

deste trabalho, os direitos fundamentais sao inviolaveis, imprescritfveis e 

irrenunciaveis. 

Diante do exposto, observa-se que ao praticar, o empregador ou seu 

preposto, a revista intima (fazer com que o empregado se desnude) como medida 

fiscalizatoria ou de controle sobre seus empregados, estaria agindo em desrespeito 

a dignidade da pessoa do trabalhador, alem de estar violando os direitos de 

personalidade do mesmo, ou seja, a intimidade, a honra, a vida privada e a imagem. 

Necessario salientar nesse momento que, ao se constatar a violagao dos 

direitos supracitados, caracterizando-se um procedimento humilhante e 

constrangedor ao empregado, a Lei Maior assegura ao trabalhador o direito a 
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indenizagao pelo dano moral ou material decorrente de sua violagao (art. 5°, inciso 

X, CF). 

Nesse sentido tern se posicionado os Tribunals Trabalhistas, conforme 

se observa na decisao do TRT da 3 a Regiao 

lEmenta 
REVISTA. DESRESPEITO A INTIMIDADEDO TRABALHADOR. DANO 
MORAL. A circunstancia de a empresa trabalhar com drogas valiosas, muito 
visadas pelo comercio ilegal, justifica a utilizagao rigorosa, inclusive a 
revista, ate porque.o empregador esta obrigado a zelar para que esses 
medicamentos nao sejam objeto de trafico il feito, evitando a sua 
comercializagao indiscriminada. Sucede que a revista devera ser admitida 
como ultimo recurso para defender o patrimSnio empresarial e saivaguardar 
a seguranca dentro da empresa, a falta de outras medida preventivas; 
mesmo assim, quando utilizada devera respeitar a dignidade do trabalhador, 
evitando refir-lhe o direito a intimidade. Se a revista implica no fato de o 
empregado desnudar-se completamente e ainda ter que caminhar por 
pequeno percurso, a fiscalizagao atenta contra o direito a intimidade do 
empregado e autoriza o pagamento de indenizagao por dano moral (art.5°, 
X, da Constituigao da Republica/1988, no tftulo 'Dos direitos e Garantias 
Fundamentais'). Ora, numa epoca em que os imperativos economicos do 
mercado questionam os dogmas tradicionais do Direito do Trabalho, 
inclusive o principio da protegao, o vigor dos direitos fundamentais dos 
trabalhadores nas empresas podera traduzir um antidoto para emancipar o 
contrato de trabalho de sua excessiva subordinagao a economia, permitindo 
que essa disciplina recupere seu papel de assegurar a auto-realizagao do 
empregado como cidadao. (TRT - RO-313/97 - 2aTurma - Relatora Min. 
Alice Monteiro de Barros - DJU 05.081997) 

Nessa decisao observa-se a rejeigao pela possibilidade de revista que 

implique sejam os trabalhadores desnudados, independentemente de ser respeitosa 

a vistoria. 

A principal tese de defesa dos empregadores que se utilizam da revista 

intima como forma de fiscalizagao e a de que estao apenas tentando proteger seu 

direito fundamental de propriedade e, ainda, diminuir os riscos do seus 

empreendimentos. E verdade que o direito de propriedade encontra-se protegido 

legalmente pela Constituigao Federal de 1988 em seu art. 5°, inciso XXII. Nesse 

momento, surge uma antinomia constitucional, devendo o interprete optar pela 



38 

supremacia da dignidade e dos direitos personalissirnos do trabalhador ao direito de 

propriedade, que nao e absoluto. 

Alem disso, com o avango tecnologico, pode-se observar inumeros 

mecanismos que possibilitam as empresas fiscalizarem seus empregados sem 

agredir sua dignidade e seus direitos personalissirnos. Dessa maneira, surgiram 

outros metodos de controle, como a instalacao de circuito interno de televisao nos 

locais de trabalho e o uso de sensores nas revistas, possibilitando, assim, que o 

empregador se utilize dos poderes que Ihe sao conferidos ao realizar o contrato de 

trabalho, sem, contudo, desrespeitar os direitos assegurados constitucionalmente 

aos trabalhadores. 

Necessario ressaltar que a instalacao de cameras filmadoras, nao no 

ambiente de trabalho, mas sim em locais de privacidade, como em banheiros 

utilizados pelos trabalhadores, vem sendo rejeita pelos Tribunais Trabalhistas 

brasileiros. 

3.2 Revistas pessoais 

Questao frequentemente discutida refere-se a possibilidade, ou nao, de o 

empregador realizar revistas pessoais em seus empregados, tanto no seu corpo 

como em seus pertences e objetos. 

O art. 373-A, inciso VI, da CLT (acrescentado pela Lei 9.799/99) proibe as 

"revistas intimas nas empregadas ou funcionarias". Na realidade tendo em vista o 

principio da igualdade, previsto no art. 5°, inciso I, da Constituigao Federal de 1988, 

a referida vedagao e perfeitamente aplacavel tambem aos empregados do sexo 

masculino. 
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A revista intima que conta com a expressa proibicao legal, seria aquela que 

representa invasao a intimidade do empregado e da empregada, violando a sua 

integridade fisica e moral, em afronta ao art. 5°, inciso X, da Lei Maior. 

Ja quanto a revista pessoal, ha entendimento de que o empregador, por ser 

titular do poder de diregao e controle, com objetivo de evitar lesoes ao patrimonio 

empresarial, dependendo da atividade desempenhada, teria direito de realizar 

revistas dos empregados, desde que de forma nao abusiva e sem caracterizar 

afronta a sua intimidade, nao podendo, ainda, ser uma forma de perseguicao ou 

discriminacao contra certos trabalhadores. 

Para essa corrente (majoritaria), a revista pessoal somente e admitida nas 

atividades que justifiquem a medida, devendo ser feita de forma aleatoria (v.g., por 

sorteio), moderada, respeitosa, por pessoa do mesmo sexo, sem exposicao 

desnecessaria ou abusiva do empregada revistado. No entanto, o entendimento 

mais adequado, em conformidade com os direitos da personalidade e da dignidade 

da pessoa humana, e aquele que veda a revista pessoal em toda e qualquer 

circunstancia, pois o empregador pode, perfeitamente, valer-se de meios 

tecnologicos, para a protecao dos seus bens, bem como do patrimonio empresarial, 

contra eventuais condutas lesivas. 

Efetivamente, no caso, havendo conflitos entre o direito de propriedade (do 

empregador) e os direitos a intimidade e privacidade (do empregado), devem 

prevalecer estes ultimos, pois ligados ao preceito magno de dignidade da pessoa 

humana, conforme a ponderacao dos valores em confronto, exigida pela aplicagao 

do principio da proporcionalidade. Alem disso, a solucao aqui defendida esta em 

sintonia com o ideal de maxima observancia e minima restricao dos direitos em 

conflito. 
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Quanto aos objetos, bens e locais reservados ao empregado, pelo 

empregador, na realidade, estao abrangidos no conceito constitucional de 

"domicilio", devendo incidir, desse modo, o art. 5°, inciso XI, da CF/88. Logo, " so 

poderao sofrer revista no caso de flagrante delito ou por determinacao judicial. 

Ate bem pouco tempo, os tribunals trabalhistas, de forma conservadora, 

vinham entendendo de maneira razoavelmente tranquila que a revista sobre o 

empregado poderia ser feita desde que nao fosse "vexatoria". Este tipo de decisao, 

alem do seu conservadorismo, era um tanto repetitiva: afinal transferia-se a duvida 

de interpretagao sobre o significado constitucional de "intimidade' para o significado 

jurisprudencial de "vexatoria". 

Para tentear resolver este tipo de duvida dos interpretes, o legislador 

aprovou no ano d 1999 a Lei 9.799, que proibe o empregador ou seu preposto de 

proceder a revista intima nas empregadas o funcionarias. De antemao e preciso 

esclarecer que em fungao do principio da isonomia, esse dispositivo e aplicavel 

indistintamente a homens e mulheres uma vez que, a referenda ao sexo feminino 

deveu-se ao fato de que a lei foi publicada para assegurar direitos especificos da 

mulher no mercado de trabalho. 

Embora nao entre em muitos detalhes, alei 9.799/99 tern forgado uma 

revisao da jurisprudencia. Hoje sao pouquissimos os juizes que admitem a revista 

pessoal, sobre o corpo do trabalhador. Tem-se entendido que a melhor solucao nao 

e simplesmente extrair o significado gramatical de "revista intima", mas sim verificar, 

no caso concrete que principios constitucionais devem prevalecer, ou seja, a 

preservagao da dignidade do trabalhador ou da protegao da propriedade do 

empregador. Em outras palavras , havendo a incidencia de dois principios 
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constitucionais protecao a intimidade e a propriedade, deve se buscar a ponderacao 

de ambos. 

Nos dias de hoje, em face dos valores da Constituigao de 88, a defesa do 

direito empregador em proceder a revista intima sobre o corpo do empregado e seu 

pertence so se explica pela permanencia culturalista de uma triste heranga da 

escravidao, que nao podemos mais tolerar no atual contexto democratico de pleno 

respeito aos direitos civis. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Diante do tema abordado no presente trabalho, apesar de nao ser 

relativamente novo no ambito das relagoes laborais, mas a doutrina ainda nao 

possui entendimento pacifico a este respeito, de modo que, apenas mais 

recentemente foi que o legislador brasileira aprovou norma que trata do assunto. 

Pdde-se observar que a relagao de emprego e formada pela reuniao de cinco 

elementos fatico-juridicos, conforme dispoe a Consolidagao das Leis Trabalhistas, 

sendo eles: o trabalho por pessoa fisica, a pessoalidade, nao-eventualidade, 

onerosidade e, por ultimo, a subordinagao. 

Verificou-se tambem, um estudo detalhado dos direitos fundamentais na 

relagao de emprego, fazendo uma breve distingao entre direitos humanos e direitos 

fundamentais, afirmando ter estes direitos as seguintes caracteristicas: 

inalienabilidade, imprescritibilidade e, por ultimo, irrenunciabilidade. Ao adentrar no 

merito da problematica, constatou-se que apesar de, com o avango tecnologico, 

existirem outros metodos capazes de fiscalizar os trabalhadores, ainda e comum a 

utilizagao de revistas intimas. 

A pratica de revistas e, ainda, bastante comum, tendo em vista que para 

adquirir equipamentos eficientes na fiscalizagao dos empregados, como por 

exemplo, a instalagao de cameras no local de trabalho, os empregadores tern que se 

desprender de certo valor pecuniario, o que faz preferirem a pratica das revistas, que 

nao necessita de investimento algum. Entretanto, analisou-se que a doutrina 

majoritaria e a jurisprudencia patria tern enveredado por um mesmo caminho, 

entendendo ser possivel a pratica de revistas intimas, desde que nao seja vexatoria, 
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que nao venham a constranger e humilhar o revistado, que nao agrida a dignidade e 

os direitos personalissirnos do trabalhador. 

Ao violar os direitos personalissirnos dos empregados, a Constituigao 

Federal de 1988 assegura aos mesmos o direito a indenizagao pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violagao. A principal tese de defesa que os 

empregadores utilizam para se eximir da reparagao do dano (moral ou material) e a 

de que estao apenas tentando proteger seu direito de propriedade e, ainda, diminuir 

os riscos dos seus empreendimentos. 

Dessa maneira, e verdade que o direito de propriedade encontra-se 

protegido legalmente pela Constituigao Federal de 1988 em seu art. 5°, inciso XXII. 

Mas nesse momento, que surge uma antinomia constitucional, deve o interprete 

optar pela supremacia da dignidade e dos direitos personalissirnos do trabalhador ao 

direito de propriedade, que nao e absoluto. 
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