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APRESENTAQAO

A aids e a primeira epidemia internacional que 
envolve a protegao dos direitos humanos da era moderna. 
Ela surge justamente apos o periodo marcado pelas lutas 
para liberagao dos costumes, como a libertagao feminina, 
a afirmagao da sexualidade fora do casamento, a escolha 
dos parceiros sexuais fora dos parametros tradicionais 
(homossexuais mascuiinos e femininos), etc. Pela primeira 
vez, os juigamentos arbitrarios de valores tern uma resposta 
espectfica e imediata dos integrantes rotulados de “grupos 
de risco”.

E nesse contexto em que a aids, sendo urn 
conjunto de sintomas e sinais decorrentes das deficiencias 
imunologicas, causadas peio virus HIV, atinge milhoes de 
pessoas no mundo todo, sobretudo pessoas em idade 
produtiva. A reflexao a ser feita vincula, entre outras, as 
seguintes questoes: em que momento faz-se necessaria a 
intervengao do Estado para garantir a tutela jurisdicional e o 
resgate dos direitos humanos, incluindo os direitos 
fundamentais da populagao vitimada pela pandemia da aids? 
Com a estigmatizagao acentuada e a dignidade humana 
violentada dessa populagao, como o judiciario podera dirimir 
os conflitos resultantes da omissao dos poderes legislative 
e executivo?

O preconceito e a discrim inagao que 
envolvem toda a situagao de quern perde o emprego, por 
causa do HIV/aids, e tamanha ao ponto de que continuar 
vivendo e um desafio. Esse ser humano, despido e 
violentado na sua dignidade humana por portar o virus da 
aids, nao tern, na maioria dos casos, condigoes de reagir a 
condigao de portador do virus HIV e fazer valer seus direitos 
de cidadao.

O presente livro “A PROTEQAO DO 
DIREITO ECONOMICO FUNDAMENTAL AO 
TRABALHO E A QUEST AO DA AIDS NO BRASIL” analisa



como o preconceito e a discriminagao contra as pessoas 
com HIV e paciente de aids, nas relagoes de trabalho no 
Brasil, ferem o princfpio fundamental do pleno emprego, a 
partir da jurisprudencia do Tribunal Superior do Trabalho, 
estudos.teoricos doutrinarios, do direito positivo nacional e 
internacional, nas areas de direitos humanos, da sfndrome 
da imunodeficiencia adquirida (SIDA/aids) e das relagoes 
de trabalho.

O livro esta estruturado em cinco capftulos, 
assim distribufdo: o primeiro capftulo aborda a aids como 
doenga, enfocando sua problematica e implicagoes sociais 
e morais, dentro da perspectiva historica do surgimento da 
doenga, passando pelos denominados “grupos de riscos” 
e a rede de apoio as pessoas com HIV/aids no Brasil. O 
segundo capftulo versa sobre os direitos fundamentais e a 
aids. Nesse momento, apresenta-se a evolugao historica 
dos direitos humanos; o constitucionalismo social no Brasil 
e os direitos economicos fundamentais.

O terceiro capftulo aborda as relagbes de 
trabalho e a aids, apresentando as relagoes de trabalho no 
Brasil; as particularidades que envolvem o trabalhador com 
o virus HIV daquele que apresenta sinais e sintomas da 
epidemia da aids, haja vista que no campo da epidemiologia 
clfnica ha essa diferenciagao; a demissao e a estabilidade 
do trabalhador com HIV/aids no Brasil. Embora, ainda, nao 
exista dispositivo normativo que garanta a estabilidade da 
pessoa com HIV, observa-se que ha uma preocupagao 
legislativa nesse sentido. O estudo apresenta a aids como 
algo diferenciador nas relagoes de trabalho, com suas 
causas e consequencias, resultantes da soroiogia positiva 
para o HIV do trabalhador. O quarto capftulo trata da protegao 
do direito economico fundamental ao trabalho. Para tanto, 
aborda-se a protegao do trabalhador com HIV/aids, na 
legislagao trabalhista nos ambitos internacional e nacional, 
assim como se abre outra discussao desta necessidade 
ao ponto de se criar pela Organizagao Internacional do



Trabalho (OIT), o Codigo de Trabalho para Portadores do 
HIV e o quinto capftulo versa sobre a abordagem 
jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, orgao de 
ultima instancia na resolugao dos conflitos trabalhistas do 
Brasil.
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INTRODUQAO

1. A AIDS COMO DOENQA: surgimento e implicagoes
sociais

1.1 O Surgimento do HiV/AIDS

No final da decada de 70*, “observou-se o 
surgimento de uma infeccao pulmonar rara em pessoas 
saudaveis, a pneumonia por Pneumocystis carinii, e de uma 
forma de cancer igualmente incomum na faixa etaria e grupo 
etnico acometido, o sarcoma de Kaposi.”1

O Center for Disease Control (CDC)* *, 
instalado no suburbio de Atlanta/EUA, em 1981, registrou 
esta nova e assustadora gama de patologias nas cidades 
de Nova lorque, Sao Francisco e na California, que atingia 
homens que tinham em comum a homossexualidade ou o 
uso continuado de drogas injetaveis.

Em 1982, a revista Science noticiava uma 
nova doenga, deixando perplexa as comunidades medica e 
cientffica. Nesse perfodo, o Human Immunodeficiency Virus 
(HIV)* * *  *** atingiu urn estagio preocupante, epoca em que o 
CDC resolveu fixar o nome dessa doenga nao identificada

* Todas as datas mencionadas neste trabalho dizem respeito as questoes ocor- 
ridas no seculo passado.
1 CAMARGO JR, K.R. As ciencias da AIDS & A AIDS das ciencias: discurso 
medico e a construgao da AIDS. - Rio de Janeiro: Relume-Dumara: ABIA: IMS, 
UERJ, 1994. p. 46.
** Centers for Disease Control (CDC), orgao governamental, tern fungoes de 
vigilancia epidemiologica no territorio americano; um correlato nacional seria a 
Secretaria Nacional de Vigilancia Epidemiologica do Ministerio da Saude. 
(CAMARGO JR, op. cit., p. 168). A sigla CDC, de Centros para o Controle de 
Doencas, e utilizada, neste estudo, no singular, assim como em suas proprias 
publicagoes.
*** HIV/VIH - sigla de origem inglesa que represents o virus da Imunodeficiencia 
Humana (Human Immunodeficiency Virus) -  pessoa assintomatica que nao 
manifests nenhum sintoma nem sinais da doenca. Enquanto que aA lDS/SIDA- 
Sindrome da Imunodeficiencia Adquirida (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) 
-  pessoa sintomatica que ja desenvolve algum tipo de doenga ocasionada ao 
virus HIV.
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de Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*, que, 
por pouco nao foi chamada de Gay Related Immuno 
Deficiency (GRID) - im unodeficiencia ligada a 
homossexualidade, pelo fato de somente os homossexuais 
masculinos jovens terem sido as primeiras vitimas* 2.

O caso mais antigo descrito e o de um 
americano, de 28 anos de idade, datado de 1952, tendo 
sido notificado em 1953 como uma pneumonia por 
c itom egalovirus* *. Por meio de testes efetuados, 
retrospectivamente ou por detector do ADN (Acido 
desoxirribonucleico) viral em soro congelado, identificou-se 
um marinheiro em Manchester em 1959 e um jovem 
adolescente do Missouri, nos Estados Unidos, em 1968. A 
realizagao destes testes foi possfvel em 1984, quando os 
pesquisadores da Universidade de Londres, reexaminaram 
as amostras congeladas da biopsia do marinheiro ingles, 
falecido com tantas doengas raras, constatando-se a 
presenga do HIV. “As primeiras observagoes da aids em 
doentes vindos da Africa ocorreram em 1981-82 em Paris 
e em Bruxelas”3.

Camargo Jr apresenta que:

* Neste texto, utilizaremos “aids” grafada com letras minusculas, seguindo as 
observagoes de Castilho(1997): “a palavra ‘aids’ passou a ser, do ponto de 
vista gramatical, equivalente a ‘sifilis’ , ‘coqueluche’, ‘conjuntivite’; nomes de 
doengas sao substantivos comuns, grafados com inicial minuscula. [...] Baseado 
nessas consideragoes e no fato de que a palavra ‘aids’ vem sofrendo o mesmo 
processo de evolugao linguistico da palavra ‘laser’(sigla de light amplification by 
stimulated emition of radiation), entre tantos outros anglicismos incorporados 
pela lingua portuguesa no Brasil, nao parece haver razao para grafa-la com 
maiuscula, a nao ser quando corresponder a nomes proprios de entidades 
(como Coordenagao Nacional de DST e Aids) ou sigla que incorporem a palavra 
(CN-DST/Aids)”. Cf: CAMARA, C. & DE LIMA, R.M. Historico das ongs/AIDS e sua 
contribuigao no campo das lutas sociais. In: Direitos Humanos, Cidadania e 
AIDS. Cadernos ABONG Sao Paulo: Editora Autores Associados. 2000. n° 28. 
p.29-30.
2 MONTAGNIER, L. Virus e homens: AIDS seus m ecanism os e 
tratamentos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed; 1995. p. 37.
** Citomegalovirus, abreviado simplesmente por CMV, e um dos virus que causam 
diversas doengas oportunistas em pacientes imunodeprimidos.
3 MONTAGNIER, op.cit., p.96.
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Somente a partir daquele momento, entre 1976 e 
1980, que os homens dispunham potencialmente 
dos meios intelectuais e tecnicos indispensaveis 
para a identificagao do agente causal da aids (...). 
Paralelamente, surgira a guerra entre os grupos 
americanos (ligados a Roberto Gallo) e trances 
(ligado a Luc Montagnier), em torno da primazia 
do isolamento do que veio mais tarde a ser 
identificado como HIV (...). E fundamental registrar, 
contudo, que toda a disputa nao impediu que 
ambos surgissem como co-autores, em 1988, de 
um artigo publicado no Scientific American, 
posteriormente republicado numa coletanea (Gallo 
e Montagnier, 1989), sem quaisquer referencias 
as acidas trocas de acusagoes.4

A questao que salta aos olhos e: se havia 
pessoas infectadas ja nos anos 50, porque so houve um 
alastramento da doenga apos 1980? Inumeras teorias 
procuram explicar a origem da epidemia em diferentes 
versoes. Uma hipotese biologica a esse respeito refere-se 
ao fato de que:

como a emergencia de uma nova especie de 
microplasma, por exemplo, tenha agido em  
sinergismo com o virus. Esse microplasma teria 
podido surgir em certas  com unidades de 
homossexuais com multiplos parceiros, resistindo 
a tratamentos antibioticos prolongados. Existem 
hoje argumentos epidemiologicos solidos que 
indicam que uma nova especie nao reconhecida 
anteriormente (Mycoplasma penetrans)* *  esta 
presente em alto nfvel nos soropositivos dos

4 CAMARGO JR, op. cit., p. 73-74.

*  Mycoplasma penetrans e uma nova especie de microplasma encontrado em 
muitas pessoas com aids.
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Estados Unidos, Europa e Africa. E possi'vel que 
os turistas homossexuais americanos tenham 
levado esses m icroplasm as para a Africa, 
trazendo, ao voltar, o HIV de origem africana.5

Ha quem afirme que outra hipotese de 
transm issao do v irus da aids deve-se ao fato da 
possibilidade:

que os lentivi'rus tenham ‘pulado’ para o homem 
inumeras vezes no passado, mas que na grande 
maioria das vezes a infecgao nao tenha conseguido 
atingir urn ni'vel epidem ico, fosse por uma 
incapacidade do virus de se propagar com 
efic iencia  no hospedeiro inicial, fosse por 
isolamento geografico. A grande maioria das 
transmissoes zoonoticas deve ter sido mal- 
sucedida e o virus possivelmente morreu com seus 
hospedeiros, sem ter sido transmitido para outros 
indivi'duos.6

Acredita-se que uma das variantes do HIV, 
em especial a do tipo HIV-1,

tenha sido um caso bem-sucedido de infecgao, 
com oportunidade de se espalhar pelo mundo nos 
ultimos 40 ou 50 anos, devido largamente a fatores 
socioeconomicos da ultima metade do seculo XX, 
como a urbanizagao e a facilidade de migragao 
entre comunidades que antes eram mais isoladas 
(a abertura de rodovias, a maior facilidade dos 
meios de transportes etc).7

5 MONTAGNIER, op.cit., p. 98.
6 SOARES, Marcelo. A AIDS. Sao Paulo: Publifolha, 200. p. 34.
7 Id., p. 35.



25

Pode-se dizer, ainda, que as mudangas 
comportamentais ocorridas “caracterfsticas desse perfodo, 
como a exploragao comercial e a utilizagao de drogas 
intravenosas, devem ter contribuido como fatores 
fundamentais na disseminagao de novas infecgoes virais 
na populagao hum ana .”8 No entanto, todas estas 
explicagoes permanecem incompletas.

O desenvolvimento da aids conheceu tres 
ondas diferentes no espago e no tempo9. A primeira deu-se 
num grupo de regioes formadas pelos Estados Unidos, o 
Canada, a Europa Ocidental, a Australia, o norte da Africa e 
parte da America Latina. Nessas regioes, a doenga se 
desenvolveu no final dos anos 70 por meio de relagoes 
homossexuais e bissexuais e utilizagao de drogas 
intravenosas. Nao e propriamente a utilizagao das drogas 
intravenosas que levam a contaminagao, mas o fato de que 
as “rodas de pico”* sao marcadas pelo uso comum de 
seringas. Nesse momento, as contaminagoes entre os 
heterossexuais eram raras.

Na segunda fase, a situagao mudou: a 
progressao mais importante passou a dizer respeito a 
populagao heterossexual. Na Africa saariana, a maior parte 
dos soropositivos foi contaminada por via heterossexual; 
no infcio da epidemia, foi constatado igual numero de 
homens e mulheres soropositivas. Ha alguns anos, o grupo 
das mulheres infectadas aumentou, chegando a haver, em 
certas regides da Africa, seis mulheres infectadas para cada 
homem. Esse fenomeno se deve ao fato de que elas 
comegaram a ter relagoes sexuais cada vez mais cedo, 
com homens mais velhos, com isso, corriam maior risco 
de serem infectadas, devido ao fato de sendo muito jovens,

8 Id.
9 MONTAGNIER, op.cit., p 105.

*  Rodas de pico e o nome que se da a uma reuniao de usuarios de drogas 
in jetaveis que compartilham a mesma seringa nao esterilizadas e nao 
descartaveis.



terem as mucosas mais frageis.
A terceira fase desenvolveu-se em meados 

dos anos 80 na Asia, na Europa Oriental e no Oriente Medio. 
Hoje, com a grande densidade populacionai e a taxa muito 
elevada de tuberculose latente nas populates, percebe- 
se que no Sudeste Asiatico a epidemia e gravfssima, uma 
vez que na Africa a co-infecgao HIV-tuberculose se revelou 
urn importante fator de agravamento da doenga.

Durante algum tempo, a aids foi chamada 
de doenga dos quatro “Hs”: homossexuais, hemofiTicos, 
haitianos e heroinomanos (usuarios de drogas injetaveis), 
pelo fato de que foram observados pelo CDC, atraves do 
Morbidity and Mortality Weelky Report (MMWR), casos de 
linfoma e linfadenopatia generalizada em homossexuais 
masculinos; doengas oportunistas em haitianos morando 
nos EUA e pneumocistose em pessoas com hemofilia A. 
Alguns, ainda, atribuiam o quinto H as hookers {prostitutas). 

Camargo Jr esclarece, ainda, que:

o discurso normatizador da medicina, explica, ao 
menos em parte, a virulencia da discriminagao 
contra os infectados pelo HIV, criando as ‘vitimas 
culpadas’, responsaveis e merecedoras pelo seu 
padecimento, em contraposigao as ‘vftimas 
inocentes’ do mesmo mal. A epidemia serve como 
pretexto para reforgar a vigilancia sobre os 
desviantes sexuais da identidade gaye o direito a 
opgao sexual pareciam  ser conquistas  
razoavelm ente asseguradas (ao menos nos 
Estados Unidos, onde os primeiros casos da 
doenga foram noticiados).10

1.2 A AIDS COMO SINTOMAS E SINAIS

A suscetibilidade as infecgoes oportunistas 
e o estado de profunda imunodepressao pelas quais passam
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10 CAMARGO JR, op.cit., p. 44.
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as pessoas portadoras do HIV e pacientes de aids fizeram 
com que a doenga fosse denominada de Imunodeficiencia. 
Ao conjunto de sintomas e sinais, deu-se o nome de 
s indrome; e o termo “adquirida” foi proposto pelo fato da 
smdrome ser uma doenga transmissfvel, denominando-se, 
assim, de aids, pela comunidade cien tifica . Em 
contrapartida, o termo “SIDA” para definir a smdrome da 
imunodeficiencia adquirida e utilizado, comumente, pelos 
paises latinos e de lingua portuguesa.

Clinicamente, nas primeiras semanas apos 
uma pessoa ter sido infectada, o vfrus se multiplica 
absurdamente, chegando a 1 milhao de copias por milimetro 
cubico de sangue ou mais. A pessoa tern febre, inflamagoes 
e, ate perceber que se infectou, passa-se em torno de doze 
semanas, de acordo com o sistema imunologico de cada 
urn. Nesse pen'odo, o corpo organiza a resposta a invasao, 
mobilizando urn exercito de celulas de defesa e passa a 
produzir anticorpos contra o virus. A partir dai, a infecgao e 
mantida sob urn certo controle e, por cerca de seis a dez 
anos, a pessoa leva a vida aparentemente normal ate 
aparecerem os primeiros sintomas da doenga.

A classificagao clinica da infecgao pelo HIV 
passa pela infecgao aguda que e tambem chamada de 
smdrome retroviral aguda ou mononucleose simile, em 
fungao da semelhanga clinica com a infecgao supracitada11. 
Os primeiros sintomas surgem geralmente entre 2 a 4 
semanas apos a exposigao, podendo durar por igual pen'odo 
de tempo. Apesar de se manifestar em 30 a 70% dos 
indivfduos recem-infectados, raramente e diagnosticada por 
apresentar sintomas de ordem geral que, muitas vezes, se 
confundem com quadras infecciosos auto-limitados. No 
geral, estao presentes a febre, amiaigia, a fadiga e, com 
frequencia, pode-se observar uma faringite, alem de

11 BRASIL. 2000a. Ministerio da Saude. Coordenagao Nacional de DST e Aids. 
Manual de Assistencia Psiquiatrica em HIV/AIDS. Brasilia, p.16.
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linfoadenomegalia. Nao e raro o aparecimento de rash 
cutaneo eritematoso, podendo ainda ocorrer outras 
manifestagoes menos frequentes, como a 
meningoencefalite e as neurites.

A infecgao assintomatica e o perfodo que tern 
duragao variavel, estendendo-se, em media, de 8 a 12 anos. 
Inicialmente, nao sao observadas alteragoes laboratoriais, 
porem, estas podem se tornar evidentes com o passar do 
tempo, caracterizando-se por anemia, leucopenia com 
neutropenia e/ou linfopenia. Boa parte dos infectados, nesta 
fase, nao apresentam nenhum sinal ou sintoma da aids. 
Entretanto, nao rara a presenga de linfadenopatia 
generalizada persistente (duragao maior que tres meses), 
que parece nao ter nenhum significado prognostico em 
relagao a progressao para doenga. Os soropositivos que 
se apresentam neste estado de aparente higidez tern sido 
denominados de portadores saos ou assintomaticos da 
infecgao por HIV.

A infecgao sintomatica, geralmente, dar-se 
quando surgem sintomas da doenga de ordem geral como: 
perda progressiva de peso, astenia, febre intermitente, 
mialgia, sudorese noturna, entre outros. Habitualmente, essa 
fase nao e muito prolongada, podendo reverter para o estado 
anterior ou, na maioria das vezes, evoiuir rapidamente para 
a doenga.

A infecgao sintomatica tardia e o perfodo onde 
as infecgoes oportunistas e as neoplasias se fazem 
presentes, estabelecendo urn estado de doenga decorrente 
de grave acometimento da imunidade. Sao exemplos 
comuns em nosso pais a ocorrencia de pneumonia por 
Pneumocytis carinii, tuberculose pulmonar e extrapulmonar, 
infecgoes por outras microbacterias, meningite por 
criptococos, neurotoxoplasmose, sepse por Salmonella, 
citomegalovirose, herpes disseminado; enfim, toda uma 
vasta gama de infecgoes causadas por bacterias, virus, 
fungos, protozoarios e ainda outros agentes menos comuns.



O diagnostico da infecgao e feito pela 
pesquisa de anticorpos anti-HIV no sangue periferico, por 
meio da tecnica elisa (ensaio imunoenzimatico)12. E 
importante lembrar que o tempo que se deve considerar 
entre a exposigao e a possibilidade de se encontrar 
anticorpos anti-HIV no sangue e de cerca de duas semanas 
a tres meses. Esse periodo e denominado de janela 
imunologica, pois o individuo pode estar infectado com alta 
viremia e o exame ser negativo. Portanto, e fundamental 
certificar-se de que a exposigao de risco ocorreu ha mais 
de tres meses.

Outra consideragao relevante sobre o 
diagnostico da infecgao e que os testes elisa sao muito 
sensiveis, sendo possivel a ocorrencia de falsos-positivos. 
Por isso, e estritamente recomendado que se teste a 
amostra com dois testes elisa e outras tecnicas diferentes.

Mesmo com esses cuidados, e ainda em 
fungao da alta sensibilidade desses testes, caso a amostra 
tenha apresentado resultados positivos ou indeterminados, 
uma nova amostra deve ser coletada e submetida 
novamente a dois testes elisa e a urn teste de alta 
especificidade, que pode ser a imunofluorencia indireta ou 
Western-Blot (ensaio imunoeletrotransparencia). Esse 
ultimo e o mais seguro, e o diagnostico e firmado quando 
pelo menos se identifica a presenga de proteinas de duas 
bandas - gp160 ou 120 e gp41 ou p24. Somente apos a 
identificagao de anticorpos anti-HIV nos testes elisa e em 
urn dos confirmatorios, pode-se firmar o diagnostico de 
infecgao por HIV Sao manifestagoes dessa natureza que 
poderao atestar a soropositividade de cada individuo, 
dependendo do sistema imunologico infectado.
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12 BRASIL, op. cit., p.17-18.
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1.3 A AIDS COMO PROBLEMA SOCIAL

A pandemia* causada pelo virus HIV e uma 
realidade em evolugao neste infcio de milenio, em 
praticamente todo o mundo. Desde o diagnostico das 
primeiras observagoes da aids, no infcio dos anos 80, cerca 
de 58 milhoes de homens, mulheres e criangas de menos 
de 15 anos contrafram o virus HIV pelo mundo afora. Destes, 
cerca de 22 milhoes morreram de aids, principalmente 
mulheres, a grande maioria nos pafses da Africa.

O Programa das Nagoes Unidas para HIV/ 
AIDS (UNAIDS)13, alerta que o problema esta saindo de 
controle nos outros continentes do mundo. Segundo Kofi A. 
Annan, Secretario-geral da Organizagao das Nagoes Unidas 
(ONU), por ocasiao da divulgagao de relatorio da UNAIDS, 
em Berlim, aproveitando a comemoragao do dia 1° de 
dezembro de 2000, data em que se celebra o dia mundial 
de luta contra a aids, divulgou que ja ha 36,1 milhoes de 
pessoas infectadas no mundo; 1,4 milhao de criangas 
portadoras do virus HIV; 21,8 milhoes de mortos no mundo 
e 47% das pessoas infectadas sao mulheres. Uma das 
regioes mais afetadas pela pandemia da aids e a Africa sub- 
saariana, com urn percentual de cerca de 75% das modes 
provocadas pela doenga. Entretanto, as ultimas analises 
estatfsticas confirmam uma diminuigao, nos ultimos tres 
anos, do numero de novos casos de aids e do numero de 
modes em decorrencia desta doenga infecciosa. Fato dessa 
natureza decorre primeiro, de campanhas e meios de 
prevengao e informagoes disponfveis, tanto pelos canais

*  Pandemia e a propagagao de uma doenga infecciosa a quase todos os 
habitantes de uma regiao ou pais, as vezes ao mundo inteiro.
13 UNAIDS - Programa das Nagoes Unidas para HIV/AIDS e uma organizagao da 
ONU, criada para combater a doenga, co-patrocinado por sete orgaos do sistema 
das Nagoes Unidas - UNICEF, PNUD, FNUAP, UNDCP, UNESCO, OMS E O BANCO 
MUNDIAL In: lideres mundiais alertam para o perigo da AIDS BBC Brasil, 01 
dez. 2000. Disponfvel em: < http:// www.bbc.com.uk/brasil.htm >. Acesso em: 24 
fev. 2001.

http://www.bbc.com.uk/brasil.htm


governamentais ou nao, e, por ultimo, o acesso a medicagao 
aos pacientes de aids.

Em contrapartida, constatou-se, igualmente, 
que atransmissao heterossexual e responsavel pela maioria 
dos novos casos, sendo as mulheres as mais acometidas 
em numero. Assim como, urn aumento do numero de 
pessoas que ignoram serem portadoras do HIV 
(soropositivas) ate o momenta em que sao diagnosticadas 
como ja estando acometidas de aids, principalmente em 
paises subdesenvolvidos, como a Africa do Sul, em que 
nao ha acesso a medicagao as pessoas com HIV/aids. 
Acredita-se, entretanto, que, por causa do estigma 
associado ao HIV e a aids, a grande maioria das pessoas 
nem sabe que esta infectada.

Embora muitas leis e polfticas 
governamentais tenham sido criadas para proteger os 
direitos dos individuos e familias afetadas pelo HIV e pela 
aids, ainda ha muita discriminagao e preconceito. Existem 
muitas histarias de preconceito tanto no local de trabalho, 
como no campo social contra pessoas portadoras do HIV/ 
aids. O estigma do HIV/aids deixa no ar a vergonha, o sigilo 
e o silencio que impedem a administragao efetiva da 
doenga14.
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1.4 A AIDS NO BRASIL

No infcio da decada de 1980, a aids surgiu no 
Brasil, mantendo-se restrita a regiao sudeste, onde foram 
notificados os primeiros casos nas cidades do Rio de 
Janeiro e de Sao Paulo, atingindo paulatinamente as demais 
regioes do pais.

Da mesma forma que aconteceu em outros 
pafses, a epidemia do HIV/aids, no caso brasileiro, passa 
portres fases distintas de evolugao, considerando os pilares

14 Doenga avanga na Africa do Sul. BBC Brasil, 01 dez. 2000. Dispom'vel em: < 
http:// www.bbc.com.uk/brasil.htm >. Acesso em: 24 fev. 2001.

http://_www.bbc.com.uk/brasil.htm_
http://_www.bbc.com.uk/brasil.htm_
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basicos da epidemiologia (quando, quern e onde).
A primeira fase compreende o infcio da 

decada de 80, caracterizando-se pela predominancia da 
doenga entre homens que fazem sexo com outros homens 
(HSH), em indivi'duos com alta escolaridade, concentradas 
nos grandes centros urbanos, principalmente na Regiao 
Sudeste.

Nessa epoca, o Brasil ficou chocado com a 
morte do cenografo Flavio Imperial em decorrencia da aids, 
em 1985, que marcou assim a primeira fase da doenga, 
com alto indice de infectados e de sua mortalidade. Nesta 
fase, a razao homens e mulheres da doenga registra de 17 
para 1, tendo sido notificado em 1983 o primeira caso de 
aids em mulheres.

Asegunda fase perpassa da metade seguinte 
da decada de 80 ate a primeira metade da decada de 90, 
quando entram no cenario, com participagao expressiva nos 
casos de doenga, os usuarios de drogas injetaveis (UDI), 
em detrimento de uma redugao acentuada dos casos 
relacionados a transmissao devida ao uso de sangue e seus 
derivados. O perfil da transmissao sangufnea no Brasil, 
assim como no mundo, apresentou importantes mudangas 
nessa epoca, resultado de urn processo de intervengao na 
triagem clinico-epidemiologica do doador e sorologica do 
sangue doado associado a processos de inativagao dos 
fatores de coagulagao. Alem disso, progressivamente maior 
proporgao de casos vinham sendo atribufdos a transmissao 
heterossexual.

Nesse perfodo, veio a fase do AZT 
(Azidotimidina ou Zidovudina)*, unica droga capaz de 
assegurar a sobrevida, embora sofrida, mas com efeitos 
colaterais e consequencias para as pessoas doentes de

*  AZT - Azidotimidina ou Zidovudina eum medicamento anti-retroviral analogo de 
nucleosideo, freqQentemente administrado em combinagao com outras drogas 
anti-retrovirais no combate ao HIV. Produzido pelo laboratorio Glaxo Wellcome.



aids; o exemplo devastador desse resultado foi 
acompanhado por todo o Brasil, no caso do cantor Cazuza, 
tendo seu estado de saude deteriorando ate a morte do 
mesmo.

A terceira fase compreende a outra metade 
da decada de 90, ocorrendo alteragSes relevantes no 
cenario da aids. Acentua-se, portanto, a tendencia de 
disseminagao do HIV e da aids em heterossexuais, 
principalmente acometendo as mulheres e seus conceptos. 
Um avango espacial da doenga e infecgao ocorre de forma 
generalizada no pais e observa-se a tendencia de 
regionalizagao principalmente em populagoes vulneraveis, 
tais como os usuarios de drogas injetaveis.

Observa-se tambem uma constante redugao 
da faixa etaria dos acometidos nao so pela doenga como 
pela infecgao. Neste periodo, caracterizam -se o 
fortalecimento e o aprimoramento das atividades do 
diagnostico laboratoria l em doenga sexualmente 
transmissivel (DST) e aids, constituindo uma rede de apoio 
a estrutura da vigilancia da infecgao, incluindo acesso e 
disponibilidade dos testes para a populagao atraves dos 
Centros de Testagem Anonima (CTA), assim como as 
pessoas portadoras do HIV e doentes de aids passam a ter 
um acompanhamento da disponib ilidade dos anti- 
retrovirais* . Em outra palavras, neste periodo, a populagao 
em geral passou a ter acesso de modo gratuito ao exame 
do HIV, nos Centros de Testagem Anonima e houve o 
desenvolvimento da rede nacional da quantificagao da carga 
viral (quantidade de virus presente no organismo), da rede 
nacional de contagem de linfocitos T CD4+ (numero de 
celulas de defesa no organismo), da rede de isolamento e 
caracterizagao do HIV e da rede de monitoramento da 
resistencia do HIV-1 aos anti-retrovirais.

*  Anti-retrovirais sao os medicamentos utilizados no combate a aids. Sua 
fungao e inibir a replicagao (reprodugao) do HIV, mantendo-o sob controle 
pelo maior tempo possivel.
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A terceira fase da aids veio, ainda, com o 
surgimento do coquetel de remedios, permitindo um maior 
controle sobre a evolugao da doenga, possibilitando o 
surgimento de uma nova geragao de pacientes, cuja 
sobrevida pode ser constatada com os resultados dos 
exames realizados, antes confinada ao isolamento domiciliar 
ou hospitalar. Esse conjunto de medicamentos possibilitou 
que as pessoas com HIV e pacientes de aids tivessem uma 
sobrevida maior em relagao a doenga. Para isto ocorrer, as 
pessoas infectadas, seguindo corretamente a medicagao, 
poderiam ate morrer, mas nao de aids.

Nesses 25 anos, observa-se que a epidemia 
avangou de forma heterogenea nas diversas regioes do pais, 
atingindo cerca de 180 mil pessoas, das quais pelo menos 
90 mil estao mortas. No Brasil registrou 474.273 casos15, 
percebendo que 91,91% dos casos notificados estao em 
idade produtiva, corespondendo ao grupo etaria de 20 a 59 
anos de idade, que e a faixa etaria mais atingida pela aids, 
sendo 30,14% em pessoas do sexo feminino e 61,77% em 
pessoas do sexo masculino, segundo dados do Ministerio 
da Saude de 2007, registrados pela Coordenagao Nacional 
de DST e Aids, de 1980 ate 30 de junho de 2007.

No Brasil, o estagio agora e o da vida com 
qualidade, na visao de Pedro Chequer, entao Diretor da 
Coordenagao Nacional de DST e Aids, do Ministerio da 
Saude16, de 1996 a 2000. O uso corretamente do coquetel 
de remedios contra a aids, distribuido gratuitamente pelo 
governo, desde 1996, atraves da Lei n°. 9.313/96, de 13/11/ 
96, fez com que ocorresse a inibigao da proliferagao do 
virus no organismo dos pacientes. Com isso, a problematica 
do acesso a medicagao e o monitoramento da doenga esta 
atingindo reconhecimento internacional, servindo de modelo 
para muitos paises. Aeficacia do conjunto desses remedios

15 BRASIL. MS/SVS/PN-DST/AIDS. 2007.
16 GUSMAO, M. A terceira fase da AIDS. Revista Veja, Sao Paulo, n° 1621, p.84, 
out. 1999.



reduziu pela metade o numero de obitos, a diminuigao das 
internagoes e as pessoas soropositivas passaram a ter uma 
nova vida sexual e afetiva.

No entanto, o coquetel, para as pessoas com 
HIV e pacientes de aids, esta longe de ser uma maravilha 
terapeutica, devido as crises de nauseas e diarreias 
causadas pelas drogas. Os efeitos da medicagao fazem 
com que o corpo sofra deformagoes, tais como: o acumulo 
de gordura no tronco e no abdomen e o afinamento dos 
membros superiores e inferiores.

Lembrando-se que a adesao a medicagao e 
mais uma situagao que as pessoas com HIV e pacientes 
de aids terao que enfrentar. A nao adesao a medicagao e a 
causa mais frequente de falha de tratamento e de urn 
esquema terapeutico desenvolvido para cada caso, 
ocasionando a resistencia viral a urn ou mais agentes 
infecciosos.

Atualmente, dados do Ministerio da Saude 
atestam que cerca de 90.000 pacientes recebem Anti- 
retrovirais (ARV) na rede publica de saude (95% adultos 
adolescentes e 5% criangas). No ano de 1997, quando foi 
iniciada a disponibilizagao dos inibidores da protease*, 
atraves da Portaria n°. 874/97, de 03/07/97, do Ministerio da 
Saude, observou-se o maior aumento dos pacientes em 
tratamento, com urn incremento de aproximadamente 
26.000 pacientes. Em 1998, esse incremento foi de cerca 
de 14.000 pacientes e em 1999, de 19.500 pacientes17.

Outro dado apresentado pelo Ministerio da 
Saude18 comprova que o programa de acesso universal a 
terapia anti-retroviral, junto com outras iniciativas como o

*  Inibidores de protease sao drogas que agem no ultimo estagio da formagao 
do HIV, impedindo a agao da enzima protease que e fundamental para a 
clivagem das cadeias protefcas produzidas pela celula infectada em proteinas 
virais estruturais e enzimas que formarao cada particula do HIV.
17 Ministerio da Saude. Polftica de medicamentos de aids do Ministerio da Saude/
Brasil. Disponive l em: < h ttp :/w w w.aids.gov.br/assistencia /
politica_medic_aids_brasil.htm >. Acesso em: 24 fev. 2001.
18 Id.
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uso mais difundido de quimioprofilaxia para as principais 
infecgoes oportunistas e a disponibilizagao de modalidades 
de asPistencias que visam a redugao de internagoes 
hospitalares, tais como: Assistencia Am bulatoriai 
Especializada, Hospital-dia e Assistencia Domiciliar. Essas 
assistencias tern determinado um impacto semelhante ao 
verificado nos paises desenvolvidos, trazendo uma 
economia bastante acentuada de recursos para o Sistema 
Unico de Saude do pais.

A preocupagao constante e atual pela qual 
passam os soropositivos e no sentido de nao deixar de tomar 
o coquetel corretamente, para evitar o surgimento de virus 
resistente aos medicamentos atuais. Outra preocupagao 
das pessoas com aids e o fato de que o virus tornar-se 
resistente com o passar do tempo e de que o acesso a 
medicagao avangada e nao se encontra dispomvel no 
mercado brasileiro.

Conhecida por “peste g a f  ou “peste rosa”, 
a aids chega assim ao Brasil com o mesmo estigma: 
“repetindo o que acontecia em outros paises, veihos 
preconceitos contra a homossexualidade ganharam forga 
e agoes radicais contra homossexuais foram 
incrementadas, passando a serem identificados como os 
responsaveis pela doenga e os potenciais doentes”19.

1.5 PRECONCEITO E DISCRIMiNACAO: uma morte 
social em vida

A pandemia da aids surgiu na vida da 
populagao e, concomitantemente, o preconceito e a 
discriminagao com as pessoas que portam o virus HIV. O 
estigma da doenga comegou em 1978, quando em Nova 
lorque e Sao Francisco surgiram os primeiros casos de 
uma doenga misteriosa e mortlfera que atacava os

19 BRASIL, op.cit., p. 90.



homossexuais masculinos. Ela seria denominada de ’’peste 
gay”, porque afligia nesse periodo mais especificamente a 
“comunidade g a f.  A propria comunidade medica, no infcio 
da epidemia, tentou associar a aids a homossexualidade, 
buscando denominar a doenga de imunodeficiencia 
relacionada a homossexualidade ou simplesmente Gay 
Related Imunodeficience (GRID). A “desvinculagao- 
vinculagao da aids com a homossexualidade tern sido objeto 
de fortes discussoes em todo o mundo”20, perpassando 
por questdes morais, que estao rotuladas de preconceito e 
discriminagao aqueles que portam o virus da aids.

Num estudo publicado na Revista Americana 
de Saude Pubiica, o pesquisador Robert Michael comparou 
o comportamento de ingleses e americanos quando se trata 
de sexo, constatando que os americanos sao urn paradoxo 
nessa area. Fieis puritanos condenam muito mais do que 
os ingleses o sexo antes do casamento, na proporgao de 
25% contra 8%, sendo igualrhente rigorosos quanto ao 
homossexualismo.

Sao dados significantes, tendo em vista que 
a populagao estudada revelam uma certa “hipocrisia” 
comportamental, quando nao se fala abertamente sobre 
sexo e de como prevenir a aids e outras doengas 
sexualmente transmissiveis. Segundo resultados da 
pesquisa, os obitos americanos em decorrencia da aids 
sao de 9,4 por 100.000 habitantes, enquanto os ingleses 
tern indice de 0,7 obitos na mesma proporgao. A visao 
puritana que a populagao americana tern em relagao ao 
sexo e alarmante, quando a abordagem e a aids ha a 
associagao da doenga com os chamados “grupos de 
risco”* , em especial os homossexuais, revelando, assim,
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20TERTO JR., V. O Homossexuais soropositivos e soropositivos homssexuais: 
questoesda homossexualidade masculina em tempos deAlDS. In: PARKER, R. & 
BARBOSA, R. M. (orgs.). Sexualidades brasileiras. - Rio de Janeiro: Relume 
Dumara: ABIA: IMS, UERJ, 1996. p.95.
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a contradigao entre “o que eu fago e o que eu falo”, como 
sendo responsavel pelos altos indices de disseminagao do 
HIV na populagao americana21.

De um modo geral, a aids chegou atraves 
das informagoes desencontradas que a imprensa divulgava, 
principalmente a televisao. A omissao por parte dos orgaos 
publicos brasile iros de saude, responsaveis pela 
comunicagao segura de prevengao, de saude publica e 
enfrentamento da doenga fez com que o assunto se 
tornasse, cada vez mais, objeto de estigma e preconceito 
para com aqueles que portam o HIV. As pessoas nao tinham 
sequer uma visao critica e segura dos meios de transmissao 
e prevengao do HIV/aids. O resultado de toda esta situagao 
nao poderia ser d iferente: o preconceito e, 
consequentemente, a discriminagao pelo fato de ser portador 
dovfrus HIV.

Inicialmente, falava-se em “grupos de riscos”, 
um termo herdado da epidemiologia que atendia a uma 
primeira tentativa de classificar e explicar uma doenga ate 
entao desconhecida que atingia basicamente homossexuais 
do sexo masculino, usuarios de drogas injetaveis 
(especialmente a heroina), hemofi'licos e, em determinado 
momenta, haitianos22. Em 1983, o CDC chama a atengao 
para o mau uso da expressao “grupos de risco”, atribuida a 
certos grupos vulneraveis por alguns setores da sociedade, 
inclusive medica, para implicar que estes grupos sao 
provaveis transmissores da epidemia da aids, como base 
de discriminagao social e economica. *

*  No inicio da epidemia eram considerados como grupos de riscos os 
homossexuais masculinos, os profissionais do sexo, os usuarios de drogas 
injetaveis e os imigrantes ou pessoas que haviam estado no Haiti. Hoje, o termo 
deixou de ser utilizado por caracterizar estigmatizante e discriminatorio e passou 
a ser tratado como pessoas cujas categorias estao mais vulneraveis ou com 
comportamento de risco. Cf. TOMASEVSKI, K. AIDS e Direitos Humanos. In: 
MANN, J. et al. AIDS no mundo. - Rio de Janeiro: Relume Dumara: ABIA:IMS, 
UERJ, 1993. p.257.
21 Hipocrisia mata. Revista Veja. Sao Paulo, n° 1548, p. 107, mai.1998.
22 CAMARA & DE LIMA, op.cit., p.32.



Por sua vez, a propria imprensa, no inicio da 
epidemia, cuidou de dissem inar o preconceito e a 
discriminagao23 contra os denominados “grupos de riscos”, 
sobretudo os homossexuais masculinos.

Uma das primeiras propagandas divulgadas 
pelo governo brasileiro atraves do Ministerio da Saude, como 
meio de prevengao, era no sentido de “SE VOCE NAO SE 
CUIDARAAIDS VAITE PEGAR”. Como se pode imaginar, 
o impacto que essa frase causou na populagao brasiieira 
foi de um verdadeiro choque nas cabegas de todas as 
pessoas que estavam em plena vida sexual ativa. Ora, se o 
proprio governo brasileiro divulga para a populagao que a 
aids “vai te pegar” caso “voce nao se cuide”, a frase denota 
entendimento de que a doenga e um “bicho mau” e, como 
consequencia, as pessoas que tern aids devem ser mantida 
a distancia. Resulta dai um ato preconceituoso por parte da 
instituigao oficial responsavel pela informagao incorreta - o 
Ministerio da Saude.

No inicio da epidemia, as consequencias do 
medo e do preconceito eram evidenciadas todos os dias. 
“A epidem ia da aids tomou forma nos meios de 
comunicagao e na concepgao popular antes que tivesse de 
fato afetado as vidas de um numero significativo de pessoas 
e porque a concepgao popular da epidemia foi quase sempre 
baseada em desinformagao ou distorgao”24, argumentam 
Daniel e Parker.

Para se ter ideia do grau de desinformagao 
da populagao brasiieira, um jovem, do interior de Minas

39

23 Entende-se o termo “discriminagao” como sendo toda distingao, exclusao ou 
preferencia fundada na raga, cor, sexo, religiao, opiniao politics, ascendencia 
nacional ou origem social. No nosso caso, aquela que tenha por efeito destruir 
ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em materia de emprego 
e profissao. Cf. Convengao n° 111, da Organizagao Internacional do Trabalho 
(OIT), in: SUSSEKIND, A. Convengoes da OIT - 2a ed. ampl. e atual. ate ago. 
1998 - Sao Paulo: LTr, 1999. p. 245-247.
24 DANIEL, H. & PARKER, R. AIDS: a terceira epidemia. Iglu Editors: Sao Paulo. 
1991. p. 21.
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Gerais, que contraiu o virus HIV no Rio de Janeiro, teve que 
retornar a cidade natal, la foi apedrejado e expulso; alguns 
pacientes com aids, nas cidades do Rio de Janeiro e Sao 
Paulo, foram recusados em hospitais locais e foram 
deixados deitados nas entradas de emergencias durante 
horas, enquanto seus parentes tentavam arranjar permissao 
para que fossem atendidos. Motoristas de ambulancias 
recusaram-se a dar transporte a pacientes suspeitos de 
estarem com aids e, pode-se ainda dizer que o pessoal 
medico altamente especializado foi, algumas vezes, 
responsavel pela disseminagao de informagbes imprecisas 
e incorretas sobre a natureza da aids e seu impacto na 
sociedade brasileira.

Outro episodio que teve grande notoriedade 
nos meios de comunicagao foi o caso de uma empregada 
domestica, no interior do Rio de Janeiro, acusada de 
contaminar criangas da vizinhanga, colocando sangue 
infectado de seu patrao, homossexual que morreu de aids, 
em garrafas de catchup vendidas no supermercado local.

O estigma da aids teve, no Brasil, 
repercussao em proporgoes diversas de outras doengas 
epidemicas tropicais existentes, pelo fato de sermos um 
pais de tradigao crista. A propria divulgagao publicitaria do 
Ministerio da Saude reforgava ainda mais o estigma da 
doenga, sendo ampliada pelas revistas e jornais no inicio 
dos anos 80.

Nesse periodo, a sociedade, de um modo 
geral, estigmatizou todas as pessoas com o HIV e pacientes 
de aids, por acreditar que estas pessoas foram castigadas 
por Deus e deveriam morrer, particularm ente, os 
homossexuais masculinos. Em outras palavras, o fato de 
que a vulnerabilidade dos homossexuais ao HIV esta 
reforgada pelo estigma, pela posigao de discriminagao e 
marginalidade da homossexualidade na sociedade25, traduz, 
portanto, os conceitos difundidos pelos ensinamentos

25TERTO JR., op.cit., p.97.



oriundos do periodo medieval cristao, sendo os portadores 
do HIV e pacientes de aids transgressores das normas 
divinas e, assim, todas as agoes, comportamentos, padroes 
e praticas cometidas seriam contrarios a religiao, que, por 
isso, precisariam ser castigados.

Cinara Nahra aborda a distingao conceitual 
entre moral e moralismo. A moral, no seu entendimento, “e 
o conjunto de regras e principios que orientam ou devem 
orientar a agao dos homens”, enquanto que o moralismo “e 
o modo de valoragao e o conjunto de regras e principios 
morais que substitui a reflexao racional no campo da agao 
pela reprodugao de regras e preconceitos que nao 
racionalmente sustentaveis.”26 Verifica-se que a concepgao 
moralista apresentada percebe a homossexualidade sem 
argumentagao e principios justificaveis.

Especificamente, a concepgao brasileira e 
fruto da formagao judafca-crista, a qual permite perceber 
as pessoas com HIV/aids sob a otica do moralismo, urn 
tipo de moral pela qual a sexualidade somente e admitida 
para a procriagao. O prazer, seja qual for a relagao sexual, 
e condenado e tido como pecado, valor esse 
consubstanciado em preceitos estabelecidos pela religiao, 
sobretudo quando o prazer sexual e resultado da relagao 
homossexual.

Percebe-se que ha urn excesso de principios 
e regras morais ultrapassadas, quando, em pleno seculo 
XXI, nao se pode fazer uso da sexualidade somente para a 
continuidade da especie: “com metodo de controle de 
natalidade como pilulas anticoncepcionais, DIU, camisinha, 
a maternidade deixa de ser uma imposigao e passa a ser 
uma opgao. Com metodos avangados de fecundagao, a 
propria pratica do ato sexual para a procriagao deixa de ser

26Moralismo e o modo de valoragao e o conjunto de regras e principios morais 
que substitui a reflexao racional no campo da agao pela reprovagao de regras e 
preconceitos que nao sao racionalmente sustentaveis. ln:NAHRA, C. Malditas 
defesas morais. Natal :EDUFRN, 1999. p.23.
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necessaria, sendo possfvel a fertilizagao in vitro.”27
Hoje, nota-se que, com toda informagao, 

pensar e continuar agindo de modo que sexo e reprodugao 
tern que ser vinculados representa uma negagao da 
animalidade do homem, como se toda a expressao do 
sensivel, do prazer e do desejo, que uma pessoa transmite 
a outra, fosse pecado e, portanto, condenavel. No que tange 
as informagdes, o avango das pesquisas e a ampla 
cobertura dos meios de comunicagao a respeito da 
prevengao do HIV/aids e de como as pessoas estao tendo 
uma sobrevida maior em relagao a doenga, ainda persiste 
uma certa restrigao de instituigoes publicas ou privadas e 
da propria sociedade, em relagao a estas pessoas com 
sorologia positiva para o HIV.

No Brasil, da mesma forma que a imprensa 
utilizou-se de materias jornalisticas para disseminar a “peste 
gaj/’ ou a “peste rosa”, como castigo dos homossexuais 
masculinos pelas relagoes sexuais promiscuas no infcio 
da epidemia, tambem fez e continua a noticiar casos de 
preconceito e discriminagao pela qual passa toda e qualquer 
pessoa portadora do HIV ou paciente de aids. Em 27 de 
maio de 1997, a Revista Veja trouxe a denuncia de que urn 
procurador do Estado do Rio Grande do Sul, argumentando 
agdes de doentes de aids que reivindicavam medicamentos 
gratuitos do Estado gaucho, deu entrevista com o seguinte 
teor: “o contaminado podera morrer mais rapidamente sem 
o medicamente, mas certamente morrera de qualquer 
forma. A sobrevida em nada contribuira para a sociedade, a 
qual representa risco de disseminagao da doenga”28.

Outra denuncia veio a tona quando Sheila 
Carolina Cortopassi de Oliveira, de cinco anos de idade, 
teve sua matricula recusada no Colegio Ursa Maior, de Sao 
Paulo, em 1992, por ser portadora do HIV, a argumentagao

27NAHRA, op.cit., p. 24.
28 Preconceito da Procuradoria do RS. Revista Veja, Sao Paulo, n° 1497, p. 14, 
mai.1997.



da diregao da escola em recusar a matricula foi orientada 
pelo Sindicato das Escolas Particuiares.29

Diante dessas denuncias, leva-nos a refletir 
o seguinte: ate que ponto esse comportamento esta ou nao 
eivado de principios e regras moralistas dominantes? Ate 
que ponto estes comportamentos nao ferem o principio da 
dignidade da pessoa humana, quando esta pessoa porta o 
HIV ou e paciente de aids? Ate que ponto estas pessoas 
sao tidas como cidadas? Ate que ponto os referidos 
comportamentos nao ferem os direitos dessa minoria, 
quando referem-se as pessoas com HIV/aids? Sera que o 
HIV sera eliminado do organismo antes mesmo de se 
derrotar as epidemias do preconceito e da discriminagao? 
Observa-se que e pouco provavel, pois a realizagao do 
primeiro depende do sucesso do segundo.

E, justamente, por atitude como esta que o 
Grupo Pela VIDDA (Valorizagao, Integragao e Dignidade do 
Doente de Aids), do Rio de Janeiro, teve diversas recusas 
para a locagao de urn imovel, por parte dos proprietaries, 
no ano de 1994-95, apesar de todos os tramites burocraticos 
terem sido aprovados sem restrigoes. Sera que isto se deve 
ao fato da entidade trabalhar com aids (ou com “aideticos”) 
ou por construir uma organizagao nao-governamental que 
trabalha com a aids?30

Na Idade Media, a lepra representou a grande 
praga que ameagava a humanidade, atingindo proporgoes 
epidemicas nos seculos XIII e XIV. Naquele periodo, o 
contagio era associado, por orientagao religiosa, a impureza 
espiritual e os leprosos eram submetidos a ritos de 
purificagao e deveriam ser isolados (quarentena) da 
comunidade. Dai, eram excluidos, tornando-se proscritos, 
destituidos de direitos civis e considerados socialmente
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29 Galvao, J. Aids no Brasil: a agenda de construgao de uma epidemia. ABIA/ 
Ed.34. Rio de Janeiro/Sao Paulo.2000. p. 169.
30 Boletim pela Vidda. Publicagao do Grupo pela VIDDA/RJ - ano VI, n° 23, abr./ 
jun.1995.
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mortos. Apos a morte fisica, eram removidos pelas janelas 
e enterrados fora das cidades, todos os seus objetos eram 
queimados e suas casas fumigadas.31

Da mesma forma que aconteceu nos seculos 
passados com a lepra, agora a epidemia da aids veio 
ressuscitar a existencia de todos os fundamentos da 
discriminagao: o medo, a desinformagao e o preconceito 
presentes nas pessoas desprovidas da solidariedade 
humana e violando muitas vezes os direitos e garantias 
fundamentals daqueles que portam o virus ou sao pacientes 
da aids.

Com medo de discriminagao, ou sob a 
pressao de preconceitos, pessoas portadoras do HIV ou 
pacientes de aids tern, dentre outras exclusoes, a auto- 
estima afetada e nao buscam ajuda ou tratamento 
adequado, seja por medo ou por negligencia.

O estigma e a discriminagao sao problemas 
diarios para as pessoas infectadas e afetadas* pelo HIV. O 
medo do estigma, e da discriminagao associada ao HIV, 
afeta, por exemplo, a decisao de fazer urn teste, de partilhar 
seus temores com a famflia, amigos ou colegas, ou, quando 
a pessoa sabe que e soropositiva, de revelar esse fato. O 
estigma associado ao HIV/aids tambem afeta o acesso aos 
servigos de saude, ao emprego e a forma como as pessoas 
com HIV sao tratadas por sua comunidade e por grupos 
sociais e religiosos32.

A associagao do HIV com o “mau” 
comportamento e a morte faz com que as pessoas desistam 
de descobrir se sao soropositivas ou de revelar sua 
condigao quando sabem que sao. O estigma lembra

31 CZERESNIA, D. Aids, Contagio e Transmissao. Relagao entre epidemia, cultura
e ciencia. In:.___________  (org.) et al. AIDS Etica, Medicina e Biotecnologia.
Hucitec/ABRASCO. Sao Paulo-Rio de Janeiro. 1995. p. 61-73.
*  Afetadas pelo HIV e uma expressao utilizada para aquelas pessoas que 
tratam, orientam e acompanham os soropositivos e pacientes de aids. Exemplos: 
medicos, pessoal de enfermagem, amigos, parentes, etc.
32 AQAO ANTI-AIDS. 2001. Rio de Janeiro: ABIA, n° 46, jan./mar.



constantemente aos membros de grupos discriminados que 
eles sao socialmente marginalizados ou mesmo merecem 
ser punidos33. Nesse sentido, os efeitos do estigma levam 
a pessoa com HIV ou paciente de aids, na sua maioria, a ter 
menos probabilidade de adotar as medidas necessarias 
para se proteger da recontaminagao* * pelo HIV.

Literalmente, observa-se que a propria 
expressao “a ide tico” demonstra uma concepgao 
discriminatoria com requinte de preconceito, associando a 
doenga como sinonimo de morte. “Como parte de urn 
contexto, no qual os mais elementares direitos humanos 
podem simplesmente desaparecer ou deixar de ter 
validade”34, a questao da epidemia da aids causava panico 
e medo, devido a forma pela qual os meios de comunicagao 
apresentaram a populagao em geral, baseada em 
desinformagao ou distorgao nas notfcias veiculadas.

Na decada de 90, o panico moral p6de ser 
contido, mas ainda nao superado como demonstraram as 
seguintes reportagens jornalisticas em diversos Estados 
do pais, de 1983 a 199535: “O ternvel flagelo do herpes e da 
Sida” (O Estado de Sao Paulo, 27/02/1983); “AIDS: Brasil 
se mobiliza contra a neurose coletiva” (O Dia, 18/08/1985); 
“A epidemia do medo: o infundado temor de pegar Aids 
provocou uma queda de ate 50% nas doagoes de sangue” 
(Isto E, 28/08/1985); “Aids causa panico e doentes podem 
ficar sem tratamento” (O Globo, 16/07/1985); “Portaria proibe 
escolas de exigir testes de Aids” (Jornal do Brasil, 03/06/ 
1992) e “HIV nao pula muro: creche de bebes aideticos fica 
onde esta” (Pastores, 25/08/1993).

33 Id.

* *  Recontaminagao e o processo que se da , neste caso, quando o indivlduo 
esta com o virus HIV e nao adota medidas preventivas de protegao e sofre 
nova infecgao pelo virus HIV mais resistente.
34 DANIEL H. & PARKER, R. Aterceira epidemia: o exerclcio da solidariedade. In:
____________ • AIDS: a terceira epidemia - ensaios e tentativas. IGLU. Sao
Paulo, 1991. p. 20-21 e 24.
35 Galvao, op.cit., p. 177-178.
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Jane Galvao analisa algumas das 

conseqiiencias mais visfveis do panico moral que foram as 
mais variadas formas do que era genericamente 
denominado “preconceito” e “discriminagao”, mas que, aos 
poucos, foram sendo conceituadas como violagao dos 
direitos humanos das pessoas com HIV/aids, noticiadas nos 
principals meios de comunicagao do pais:

O problema da aids no pai's e preocupante mas 
nao prioritario. Aafirmagao e do Ministro da Saude, 
Carlos Sant’Anna, em 1985, lembrando que 
existiam no Brasil seis milhoes de casos de doenga 
de Chagas, outros oito milhdes de casos de 
esquistossomose, 300 mil de lepra, 400 mil de 
malaria, e apenas 400 diagnostics de Aids ja 
confirmados (...). “Segundo Sant’Anna, fala-se 
muito no risco de contrair a doenga atraves de 
transfusao sanguinea, mas a verdade e que apenas 
uma entre urn milhao de pessoas que recebem 
sangue e seus hem oderivados pode ser 
contaminada. Portanto, se forfeito urn trabalho de 
esclarecimento entre os homossexuais para que 
nao fagam doagao, este risco cai praticamente a 
zero”. (O Globo, 08/08/1985) e “Os doentes de aids 
que representarem uma ameaga a saude publica 
deverao ser postos em quarentena” (Jornal do 
Brasil, 23/10/1985)36.

O Jornal do Brasil noticiava, no dia 16/10/ 
1985, a seguinte manchete: “Aids e vista no Isla como castigo 
divino”. Esta forma de pensar, nao e diferente na concepgao 
religiosa crista. O fato da pessoa ser infectada pelo virus da 
aids ainda e percebido como urn castigo divino, devido ao 
preconceito e a discriminagao presentes na sociedade, 
como consequencia de sua vida promi'scua. O proprio

36 Id.



Ministerio da Saude, atraves da Coordenagao Nacional de 
DST/Aids, revela que a aids esta cada vez mais 
interiorizada, atingindo as mulheres monogamicas e familias 
de baixa renda.

A aids deixou de ser uma questao individual 
e passou a ser, de forma contundente, coletiva. O fato de a 
contextualizagao epidemiologica situar-se no crescente 
avango da sorologia positiva, em homens, mulheres e 
criangas, perpassa todas as questaes eticas inseridas. A 
aids nao mais se discute em nivel de principios medicos, 
mas em sentido religioso, empresarial, governamental, e, 
sobretudo, da sociedade civil organizada.

A aids ultrapassou todas essas barreiras, nao 
respeitando populagoes, genero, raga, religiao ou situagao 
economico-politica predominante. Pode-se dizerque a aids 
passa por tres fases distintas: a infecgao silenciosa e 
invisivel pelo HIV, na qual a pessoa so descobre que porta o 
virus apos urn inesperado exame de rotina, seja atraves de 
alguma doenga que porventura contra ira; a aids 
propriamente dita, na qual ha todo urn conjunto de sintomas 
e de doengas oportunistas decorrentes da sorologia positiva 
e, por ultimo e mais cruel, a repercussao psicossocial e 
economica que segue as pessoas acometidas.

A partir do momenta em que personalidades 
do meio publico comegaram a “mostrar a cara” , 
testemunhando a aids por nao representar a morte social 
em vida, e que o Earvin Johnson, ou Magic Johnson, tres 
vezes eleito melhor jogador do ano, colecionador de cinco 
titulos do NBA - liga americana de basquete, anunciou ao 
mundo em 1991 que portava o virus da aids. No auge da 
atividade esportiva, deixa as quadras, nao pelo fato da 
soropositividade, mas para dar visibilidade a questao da aids, 
levando conhecimento a todos do problema e sua 
transm issao e participando de jogos beneficentes. 
Pesquisas indicam que a histaria do ex-jogador ajudou a 
reduzir o risco de contagio entre os jovens americanos37.
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Em agosto de 1993, uma reportagem com a 
atriz e sfmbolo sexual dos anos 70, Sandra Brea, chocou o 
publico brasileiro ao anunciar que contrafra o virus HIV e 
que dedicaria o que ihe restasse de vida a luta contra o 
preconceito. Ao anunciar a doenga ao pais, ela serviu de 
voz para muitas pessoas e, como consequencia, foi 
estigmatizada, acabando afastada dos amigos e do 
trabalho, segundo pessoa proxima da atriz. Depois que deu 
publicidade a sorologia positiva para HIV, nunca mais fora 
convidada a atuar nos palcos ou na televisao, exceto uma 
breve participagao em 1997, no capitulo final da novela Zaza, 
da Rede Globo de Televisao, para falar de sua luta contra o 
preconceito. Em 05 de maio de 2000, Sandra Brea, com 48 
anos, vem a obito, sozinha e afastada dos amigos e da 
televisao, vitimada pelo cancer de pulmao em consequencia 
da aids. Todo o tratamento da atriz fora pago pela Rede 
Globo, que sempre a manteve no quadro de funcionarios.

A aids e marcada por varias questoes: o 
racismo e urn exemplo.

Quando o virus foi descoberto, logo se buscou o 
culpado, e o culpado era o negro africano, a aids 
teria vindo do Haiti. Depois se descobriu que mais 
americanos iam ao Haiti que haitianos aos EUA, 
logo se abandonou em parte essa ideia. Nela, o 
culpado era a Africa, os africanos teriam sido 
contaminados, atraves de suas relagoes com o 
macaco, passando esse virus para o resto da 
humanidade.37 38

A partir do prisma da discriminagao racial, 
por assim dizer, comegou toda uma onda de estigmatizagao 
em torno da epidemia do HIV/aids. Ser portador do HIV ou

37 GULLO, C.; CORTES, C. & MEIRELES, C. O virus do preconceito. Revista Isto 
E, Sao Paulo, n° 1597, p. 122-130, mai.2000.
38 SOUZA, H. J. & PARKER, R. (orgs.). Acura da AIDS. - Rio de Janeiro: Relume- 
Dumara, 1994. p. 13-14.



paciente de aids representou muito mais do que uma simples 
doenga que era transmitida por transfusao sangufnea, 
relagao sexual ou uso de drogas endovenosas. Ftepresentou 
a anunciagao da morte civil, onde antes mesmo dos 
primeiros sintomas da doenga, o portador do vfrus ou 
paciente de aids comega a perder sua propria identidade 
de pessoa humana, o abandono dos amigos e colegas, da 
familia e a demissao do trabalho. Em outras palavras, a 
agressao a ideia de igualdade nos direitos fundamentais do 
homem.

Raberihorst menciona que a discriminagao 
racial e uma das piores agressoes a ideia de igualdade nos 
direitos, definida como recurso em reconhecer o valor, as 
necessidades e a dignidade dos individuos em fungao de 
sua origem etica, de sua descendencia ou de sua 
nacionalidade39.

O racismo em relagao a aids, como resultado 
dos “seres inferiores africanos” nao prosperou por muito 
tempo. As sequelas na busca de culpados persistem ate 
hoje.

A hemofilia nao teve muita discriminagao 
explicita para seus pacientes por ser outra categoria 
vulneravel a pandemia da aids.

No Brasil, surge Betinho (Herbert Jose de 
Souza), hemofflico, que decidiu, publicamente, revelar sua 
sorologia positiva para o HIV, contaminado atraves de 
transfusoes de sangue, juntamente como seus irmaos: Henfil 
(Henrique de Souza Filho), e Francisco Mario falecidos.

Betinho, faleceu em 1997, sempre voltou-se 
para a questao de que muita gente pegou carona na tragedia 
da aids para reveiar seus preconceitos e culpar as vitimas 
e suas condutas, ao inves de atacar a causa real da doenga: 
o virus.

Como personalidade publica, Betinho
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39 RABENHORST, E. R. Dignidade Humana e Moralidade Democratica.
Brasilia: Brasilia Juri'dica, 2001. p. 89-90.
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abordou o fato de:

ter presenciado a morte e a tragedia de varias 
outras pessoas, que morreram de aids, que tiveram 
que morrer clandestinam ente porque eram  
hom ossexuais ou drogados. E esses  
homossexuais e drogados haviam incorporado a 
culpabilidade, a discriminagao da sociedade em 
relagao a eles, e assumindo uso de tal maneira, 
que preferiram a morte anonima a lutar pelos seus 
direitos.40

A ligao deixada expressa um sentimento de 
agao, quando menciona que a aids e “uma epidemia 
mundial, que so sera vencida pelo desenvolvimento cientffico, 
pela mudanga de comportamento de alguns setores da 
populagao e pela intervengao da sociedade e do Estado, de 
forma radical e energica”41.

Depoimentos e fatos dessa natureza foram 
manchetes de jornais, televisao e revista. A Revista ISTO 
E, publicou materia de capa, em 1995, intitulada: “FUI 
DEMITIDO POR QUE TENHO AIDS”42, dando o enfoque 
de um trabalhador que ao comunicar ao supervisor de sua 
empresa que contrafra o virus HIV, a diregao da empresa, 
sem muitas delongas, demitiu-o sumariamente. O caso nao 
parou por af. O vitimado ajuizou agao trabalhista, sendo 
vencedor em primeira e segunda instancias da justiga do 
trabalho, com direito a reintegragao imediata, pagamentos 
de todos os salarios e demais direitos trabalhistas, mais 
uma indenizagao pecuniaria de 10 mil dolares a epoca. 
Como o ex-funcionario, Jose Carlos Veloso, nao tinha 
condigoes psicologica nem emocional de reintegragao ao 
emprego, optando somente pela indenizagao. Hoje, ele 
participa do Grupo de Apoio e Prevengao a Aids/SP (GAPA),

40 SOUZA & PARKER, op.cit., p.15.
41 Ibid., p.14.
42 TEIXEIRA, P. C. & ALZUGARAY, P. Patrao eu tenho aids. Revista Isto E, Sao 
Paulo, n° 1343, p. 100-105, jun.1995.
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como militante ativo.
Como se ve, o preconceito associando-se a 

discriminagao atinge as empresas, trazendo a tona o quadro 
sorologico de seus funcionarios, sem consentimento previo 
muitas vezes dos mesmos. A invasao de privacidade do 
trabalhador com HIV e mesmo do paciente de aids perpassa 
pela rejeigao; isolamento nas fungoes laborais; descaso 
enquanto profissional e pessoa ate a maxima violagao de 
direitos humanos - a demissao sem justa causa. Isto no 
que se refere as relagoes trabalhistas e urn fato que merece 
atengao dos orgaos de protegao competentes.

Nessa incessante luta de veneer nao 
somente o preconceito e a discriminagao que a partir de 
1996, o arsenal de medicamentos, as terapias trfplices, o 
denominado “coquetel para a ids” , passaram a ser 
distribufdos porforga de diversas decisoes judiciais e depois, 
gratuitamente, como programa do governo.

Assim, o portador do HIV passou a ter uma 
sobrevida maior, possibilitando, inclusive de continuar 
desenvolvendo suas fungoes laborais. Antes, porem, o 
trabalhador com HIV, ou comegando a apresentar os 
primeiros sintomas da aids, era aposentado por 
incapacidade ou de forma arbitraria, demitido sem justa 
causa. As empresas, por nao terem urn conhecimento previo 
do assunto ou mesmo nao suportando conviver com seu 
funcionario portador do HIV, agiam, e ainda agem de forma 
discrim inatoria  e preconceituosa para com seus 
subordinados.

Desta forma, a dor que carrega as pessoas 
que portam o virus HIV ou pacientes da aids e perversa e 
ultrapassa o corpo ffsico, embora o combate a epidemia 
tenha avangado nos laboratories, o preconceito e a 
discriminagao resistem na sociedade.

Respalda-se no depoimento do indiano 
Dominic d’Souza, ao relatar que: “na maioria das vezes, os 
direitos humanos sao considerados como uma preocupagao
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dos especialistas em direito, e nao como parte do dia a dia 
de todas as pessoas. E inadmissi'vel que, alem de sofrer de 
uma doenga penosa e provavelmente fatal, as pessoas 
tenham seus problemas agravados pela discriminagao e 
pelo preconceito.” 43

Nos capftulos seguintes, serao abordados 
com maiores detalhes a relagao dos direitos fundamentals 
e aids; as consequencias da discriminagao e preconceito 
as pessoas com HIV e pacientes de aids quando sao 
demitidas pelo fato da sorologia positiva para o HIV, alem do 
entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior do 
Trabalho as questoes suscitadas.

1.6 A REDE DE APOIO AS PESSOAS COM HIV/AIDS

No Brasil, a expectativa de viver quando o 
soropositivo tern sua liberdade respeitada, sua dignidade 
humana assegurada em leis nacionais e preceitos 
internacionais faz com que a pessoa com o vfrus HIV ou 
paciente de aids possa enfrentar a sorologia de forma 
diferente. Em outras palavras, a questao da sorologia positiva 
para o HIV passa pela transformagao na vida: saber lidar 
com a convivencia organica, pessoal, social e jurfdica, 
quando nao precisa exatamente de uma decisao judicial 
para fazer valer o direito de viver como qualquer outro 
cidadao.

O Decreto n° 1.904, de 13 de maio de 1996, 
instituiu o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), 
elaborado pelo governo federal, em parceria com 
organizagoes nao-governamentais de direitos humanos, 
baseado na Declaragao Universal de Direitos Humanos de 
1948.

No PNDH e visfvel a prioridade atribufda a

43 D’SOUZA, D. O desafio da discriminagao na India. In: Aconquista dos direitos. 
ABIA/Agao anti-aids. - Rio de Janeiro, 1992. N° 17. p.3.



protegao e promogao dos direitos civis de todos os cidadaos, 
em particular do direito a vida e a seguranga pessoal, e ao 
fim da impunidade dos responsaveis por violagoes dos 
direitos humanos, sem dissociar a luta pela protegao destes 
da luta pela protegao dos direitos politicos, sociais, 
economicos e culturais. A protegao dos direitos civis de todos 
os cidadaos e vista como fator crucial para fortalecer a luta 
pela protegao dos outros direitos. Alem disso, a modestia 
na definigao do tipo de direito a ser prioritariamente protegido 
permite que o programa seja ambicioso na inclusao da 
protegao dos direitos humanos de todas as pessoas e 
grupos entre os seus objetivos, sem se transformer num 
programa utopico ou numa simples carta de intengoes. 
Tambem e visfvel a importancia atribufda ao desenvolvimento 
de uma cultura de direitos humanos e da cooperagao 
internacional na luta pela protegao e promogao desses 
direitos no pais44.

A definigao contida no Programa Nacional de 
Direitos Humanos refere-se aos direitos humanos como 
direitos fundamentals de todas as pessoas, sejam elas 
mulheres, negros, homossexuais, fndios, idosos, pessoas 
portadoras de deficiencias, populagoes de fronteiras, 
estrangeiros e emigrantes, refugiados, portadores de HIV/ 
aids, criangas e adolescentes, policiais, presos, 
despossufdos e os que nao tern acesso a riqueza. Todos, 
enquanto pessoas, devem ser respeitados e sua integridade 
fisica protegida e assegurada.

Em janeiro de 1997, o Programa Nacional de 
Doengas Sexualmente TransmissfveiseAids, do Ministerio 
da Saude e a Secretaria Nacional de Direitos Humanos 
estabeleceram diretrizes para parcerias em agoes de
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44 MESQUITA NETO, P. Programa Nacional de Direitos Humanos: continuidade ou 
mudanga no tratamento de direitos humanos. Ministerio da Saude. Poh'tica de 
medicamentos de aids do Ministerio da Saude/Brasil. Disponivel em: < http:/ 
www.aids.gov.br/assistencia/politica_medic_aids_brasil.htm >. Acesso em: 24 
fev. 2001.

http://www.aids.gov.br/assistencia/politica_medic_aids_brasil.htm
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direitos humanos, resultando, de imediato, articulagoes 
sobre questoes das populagoes indfgenas e homossexual, 
vulneraveis a epidemia de HIV/aids. Com isso, e criada a 
Rede Nacional de Direitos Humanos em HIV/Aids (RNDH), 
como resposta do Ministerio da Saude a realidade social da 
aids no Brasil e em 1999 passa a ser denominada apenas 
de Rede de Direitos Humanos em HIV/Aids (RDH). A RDH 
representa hoje uma articulagao de mais de 1.382 
integrantes cadastrados em sua mala direta, com perfis 
diferentes da sociedade civil organizada e do proprio Estado.

A RDH e responsavel pela sistematizagao, 
disseminagao e articulagao de informagdes e agoes 
estabelecidas nas diretrizes do PN-DST/AIDS referentes a 
direitos humanos. Sua unidade estrutural deve ser concebida 
como uma rede, cujas malhas ou conexoes se constroem 
permanentemente diante da necessidade de identificar 
direitos, os sujeitos titulares desses direitos, os violadores 
dos mesmos e de estabelecer agoes correspondentes. Cha
se, assim, novos modos de relacionamentos sociais em 
urn nivel da interagao de individuo para individuo, e abaixo 
daquele entre configuragoes sociais amplas, das quais o 
individuo faz parte45.

45 Com prom isso do Programa: principals agoes e produtos. In: h ttp:/ 
ww.aids.gov.br/genebra/dire_humanos.htm., p.1 e2. Ministerio da Saude. Politica 
de medicamentos de aids do Ministerio da Saude/Brasil. Disponfvel em: < http:/ 
www.aids.gov.br/assistencia/politica_medic_aids_brasil.htm >. Acesso em: 24 
fev. 2001.

http://www.aids.gov.br/assistencia/politica_medic_aids_brasil.htm
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2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS: perspective 

historlca e a Constltulgao de 1988

2.1 A EVOLUQAO HISTORICA DOS DIREITOS 
HUMANOS

A teoria do status, de Georg Jellinek, marca 
o advento e a evolugao dos direitos fundamentais, cuja 
“concepgao original, de acordo com a qual o indivfduo, como 
vinculado a determinado Estado, encontra sua posigao 
relativamente a este cunhado por quatro especies de 
situagoes jurfdicas (status), seja como sujeitos de deveres, 
seja como titular de direitos.”46

O status defendido por Jellinek seria uma 
especie de estado ou uma situagao na qual se encontra o 
indivfduo e que qualificaria sua relagao com o Estado.

Nesse sentido, Robert Alexy descreve para
a:

circunstancia de que o objeto da teoria de Jellinek 
. e a estrutura formal das posigoes jurfdicas 
fundamentais do indivfduo e que tal perspectiva, 
alem de nao ser incompreensfvel como uma 
concepgao material, assume relevancia na medida 
em que nao e apenas necessario que se questione 
a respeito do conteudo das normas de direitos 
fundamentais que fundamentam o status individual, 
mas, sim, sobre qual a estrutura jun'dico-formal 
que as normas devem possuir para exercerem esta 
fungao.47

46 SARLET, I. W. A eficacia dos direitos fundamentais. - Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 1998. p. 154-155.Cf. BRANCO, P.G G. Aspectos de Teoria Geral 
dos Direitos fundamentais. In: MENDES, G. F. Hermeneutica Constitucional e 
direitos fundamentais. - Brasilia: Brasilia Jurldica, 2000. p. 139-140.
47 Cf. Robert Alexy. Theorie der Grundrechte. p. 247. Traduzido por Sarlet, op. 
cit., p. 157.
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Sarlet menciona que “nao ha duvida de que 

os direitos fundamentals, de certa forma, sao tambem 
sempre direitos humanos, no sentido de que seu titular 
sempre sera o ser humano, ainda, que representado por 
entes coletivos (grupos, povos, nagoes, Estado).”48

O surgimento e o crescim ento de 
determinados direitos estao intimamente ligados a 
transformagao da sociedade, significando que a nogao de 
Direitos Fundamentais evolui de acordo com a propria 
evolugao humana, bem como de acordo com as 
necessidades que os seres humanos apresentam no 
decorrer dos tempos.

Observa-se que a primeira questao que se 
levanta em relagao a teoria dos direitos fundamentais e no 
sentido de as expressoes direitos humanos e direitos 
fundamentais serem utilizadas indistintamente.

Os termos “direitos humanos” e “direitos 
fundamentais” sao comumente utilizados como sinonimos 
e a explicagao correta para a distingao e que o termo “direitos 
fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano 
reconhecidos e positivados na esfera do direito 
constitucional de determinado Estado. A expressao “direitos 
humanos” guardaria relagao com os documentos de direito 
internacional, por referir-se aquelas posigoes jurfdicas que 
se reconhecem ao ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculagao com determinada 
ordem constitucional, e que, portanto, aspiram validade 
universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que 
revelam urn inequfvoco carater supranacional 
(internacional)49.

Na literatura juridica, a utilizagao dos termos 
direitos humanos e direitos do homem e comumente usada 
por autores anglo-americanos e latinos, enquanto que a 
expressao direitos fundamentais e empregada por autores

48 SARLET, op.cit.,p. 31.
49 Distingao que Sarlet faz entre direitos fundamentais e direitos humanos.
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Guerra Filho aponta que as expressoes 
“direitos fundamentais” e direitos humanos”:

do ponto de vista historic©, na dimensao empirica, 
os direitos fundamentais sao, originalmente, 
direitos humanos. Contudo, estabelecendo um 
corte epistem iologico, para estudar 
sincronicamente os direitos fundamentais, 
devemos distingui-los, enquanto manifestagoes 
positivas do direito, com aptidao para a produgao 
de efeitos no piano juridico, dos chamados direitos 
humanos, enquanto pautas etico-poh'ticas, 
situadas em uma dimensao suprapositiva, 
deonticamente diversa daquela em que se situam 
as normas juridicas - especialmente aquelas de 
direito interno.50

Isto signifies, portanto, que os direitos 
fundamentais correspondem a uma manifestagao positiva 
do direito, enquanto que os direitos humanos se restringem 
as pautas etico-poh'ticas.

O objetivo dos direitos fundamentais e: criar 
e manter os pressupostos elementares de uma vida na 
liberdade e na dignidade humana51, segundo o pensamento 
de Konrad Hesse. Bonavides menciona que a:

vinculagao essencial dos direitos fundamentais a 
liberdade e a dignidade humana, enquanto valores 
historicos e filosoficos, nos conduzira sem obices 
ao significado de universalidade inerente a esses 
direitos como ideal da pessoa humana. A

50 GUERRA FILHO, W. S. Direitos fundamentais, processo e princfpio da
proporcionalidade. In :_________________ (coord.) et al. Dos Direitos Humanos
aos Direitos Fundamentais. - Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p.12.
51 BONAVIDES, P. Curso de Direito Constitucional. 11 ed. Revista, atualizada 
e ampliada. - Sao Paulo: Malheiros Editores, 2001. p. 514.



universalidade se manifestou pela vez primeira, 
qual descoberta do racionalismo trances da 
revolugao, por ensejo da celebre Declaragao dos 
Direitos do Homem de 178952, finaliza.

Por sua vez, com relagao aos direitos 
fundamentais, Carl Schmitt estabeleceu dois criterios de 
caracterizagao53. Do ponto de vista formal, caracterizam- 
se como fundamentais aqueles direitos ou garantias 
nomeados e especificados no instrumento constitucional 
e, no sentido material, aqueles que variam conforme a 
ideologia e a modalidade de Estado, valores e princfpios 
consagrados pela Constituigao Federal.

Os direitos humanos passaram, na ordem 
instutic ional, a manifestar-se em quatro geragoes 
sucessivas, que traduzem, sem duvida, urn processo 
cumulativo e qualitative, deparando-se com os direitos da 
primeira, da segunda, da terceira e da quarta geragoes - 
direitos da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da 
solidariedade.

Os direitos humanos de primeira geragao 
correspondem aos direitos civis e polfticos (status negativo 
e ativo): as liberdades individuais, ao direito a vida, a 
seguranga, a igualdade de tratamento perante a lei, ao direito 
de propriedade e ao direito de ir e vir.

Nessa primeira geragao ou dimensao de 
direitos humanos, os direitos a liberdade foram os primeiros 
a constar do instrumento constitucional, inaugurando uma 
fase do constitucionalismo no ocidente.

Com a torrida autoridade dos nobres e 
monarcas da epoca, a burguesia marginalizada reivindicava 
mudangas socio-economicas, uma vez que aos poucos foi 
“adquirindo nogao dos direitos que necessitava, tanto para

52 Ibid., p. 516.
53 Ibid., p. 515.
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desenvolver suas empresas, como para expressar suas 
ideias e participar do poder”54.

E nesse perfodo que ocorre o fenomeno das 
grandes declaragoes de direitos e sua incorporagao na 
ordem jurfdica, como a Magna Carta (1212-1225), a Petition 
Rights (1628), apos o “Habeas Corpus Act” , de 1679, e a 
Declaragao de Direitos {Bill of Rights), de 1689, resultado 
da “Revolugao Gloriosa” , na Inglaterra, as grandes 
declaragbes de Virginia (1776) e a francesa (1789).

Bobbio acentua que os constitu intes 
americanos relacionaram os direitos do indivfduo ao bem 
comum da sociedade, enquanto que os constituintes 
franceses pretendiam afirmar primaria e exclusivamente os 
direitos dos individuos55.

Por sua vez, a primeira declaragao de direitos 
humanos, em sentido moderno, a declaragao de Virginia 
(1776), consubstanciava as bases dos direitos do homem 
como sendo por natureza igualmente livres e independentes, 
com preocupagoes concretas e particularizadas a 
comunidade americana e, mais tarde, a Constituigao Federal 
(1787). Em contrapartida, a Declaragao Francesa de 1789 
e mais abstrata e universalizante.

Andrade menciona que a “contribuigao 
francesa para a afirmagao jurfd ica  dos d ire itos 
fundamentals”56 esta no novo entendimento, em que em 
nome da Razao Universal, a Declaragao dos Direitos do 
Homem e do cidadao, de 1789, afirma, solenemente, que 
qualquer sociedade em que nao esteja assegurada a 
garantia dos direitos fundamentais, nem estabelecida a 
separagao dos poderes, nao pode ter constituigao (artigo

54 SORONDO, F. Os direitos atraves da historia. Tradugao: Inacio Jose Spohr. 
Fundagao F. Naumann/Movimento de Justiga e Direitos Humanos, Porto Alegre. 
1991. p. 16.
55 BOBBIO, N. A era dos direitos. Tradugao: Carlos Nelson Coutinho. - Rio de 
Janeiro: Campus, 1992. p. 90.
56 ANDRADE, J.C. V. Os direitos fundamentais na Constituigao Portuguesa 
de 1976. Coimbra: Almedina, 1987. p.27.
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Nesse momenta, consagrou-se a igualdade 

de todos os homens perante a lei, e os direitos naturais e 
imprescritfveis do homem foram proclamados: a liberdade, 
a propriedade, a seguranga e a resistencia a opressao, 
garante-se a liberdade de pensamento e opiniao, 
estabelece-se a divisao de poderes, impoem-se garantias 
perante os que aplicam as leis. A liberdade nao tern outros 
limites a nao ser o que e permitido pela lei.

A intervengao do poder politico e permitida 
somente nos casos em que as leis sao transgredidas. O 
concerto atual de Estado de Direito se sustenta nos 
principios e garantias que emergiram dos processos 
revolucionarios norte-americanos e franceses.

Por fim, observa-se, nessa geragao, que a 
evolugao dos Direitos Humanos transcederam pelas 
conquistas do passado, “pelo seu conteudo e nao so por 
sua forma, o marco histarico que as originou, incorporando- 
se, assim, ao patrimonio de toda especie”57. 
Consequentemente, as conquistas da burguesia, os Direitos 
Civis e Politicos sao uma etapa fundamental na evolugao 
conceitual dos Direitos Humanos, mas nao a ultima.

Os direitos humanos de segunda geragao 
compreendem a nova ordem iniciada pela Revolugao 
Industrial. As transformagoes sociais e economicas 
ocorridas nesse estagio foram mais dramaticas na 
conformagao de uma classe social de operarios 
assalariados, submetida a desumanas condigdes de 
exploragao. Pensadores como Marx renunciam a 
concepgao liberal dos Direitos Humanos, negando sua 
universalidade e identificando-se com os interesses da 
classe social dominante. A sociedade civil atual e a 
realizagao do principio do individualismo: a existencia 
individual e o objetivo final, enquanto que a atividade, o

1 6 ).

57 SORONDO, op.cit., p.18.
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trabalho, o conteudo sao meros instrumentos.

Os direitos economicos, sociais e culturais 
da Segunda Geragao sao vindicados desde as reunioes da 
Internacional Socialista e os congressos sindicais realizados 
durante o seculo XIX. A Constituigao Mexicana, de 1917, a 
da Russa, de 1918, a da Republica de Weimar, de 1919 e a 
do Uruguai, de 1934, sao as primeiras incorporagoes 
desses dire itos a ordem ju rid ica  de um Estado, 
correspondente ao seculo XX. A diferenga resistente nessa 
geragao de direitos e no sentido de reivindicar os meios 
para que esses direitos se tornem efetivos.

Observa-se, portanto, a nogao do principio da 
igualdade presente nas Constituigoes do segundo pos- 
guerra.

Comparato reflete no sentido de que:

se a primeira geragao dos direitos humanos 
consistiu na definigao e preservagao das liberdades 
fundamentais - de locomogao, de religiao, de 
pensamento e opiniao, de docencia e aprendizado, 
de correspondencia, de voto, etc. - a segunda, 
inaugurada no ini'cio deste seculo, correspondeu 
a montagem de um mecanismo estatal que 
dispensasse, a todos, certas prestagoes sociais 
consideradas basicas, como a educagao, a saude, 
as oportunidades de trabalho, a moradia, o 
transporte, a previdencia social58.

Os direitos humanos de terceira geragao sao 
os chamados direitos dos povos, que correspondem aos 
direitos basicos dos povos, direitos da fraternidade.

Karel Vasak identificou como sendo os direitos 
humanos de terceira geragao: “o direito ao desenvolvimento; 
o direito a paz; o direito ao meio ambiente; o direito de

58 COMPARATO, F.K. Direitos Humanos e Estado. In :_____________. Direitos
Humanos. - Sao Paulo: Brasiliense, 1989. p.95.



propriedade sobre o patrimonio comum da humanidade e, 
o d ire ito de comunicagao”59. Todos esses estao 
representados especificamente na Declaragao de Argel, em 
1977.

Ateoria de Karel Vasak sobre os direitos da 
fraternidade e provida de uma latitude de sentido que nao 
parece compreender unicamente a protegao especifica de 
direitos individuals, coletivos ou de urn Estado, mas dotado 
de humanismo e universalidade.

Os direitos humanos de quarta geragao sao 
o direito a democracia, o direito a informagao, ao pluralismo 
para concretizagao de uma sociedade aberta e os direitos 
assomandos face aos avangos da genetica. A reflexao 
realizada e no sentido de que nessa geragao ha a 
preocupagao na protegao aos direitos de manipulagao 
genetica, relacionados a biotecnologia e bioengenharia, e 
que tratam de questoes sobre a vida e a mode, sobre copia 
de seres humanos, e que requerem uma discussao etica 
previa.

Com se ve, seria o resultado da globalizagao 
dos d ire itos fundamentals, no sentido de uma 
universalizagao no piano institucional, correspondendo a 
derradeira fase de institucionalizagao do Estado Social60, 
como assevera Aragao.

Karel Vasak apontou em 1979 os direitos 
humanos de quarta geragao como os dire itos de 
solidariedade61. Segundo Bonavides, “os direitos da quarta 
geragao compreendiam o futuro da cidadania e o porvir da 
iiberdade de todos os povos. Tao somente com eles sera 
legitima e possivel a globalizagao polftica.”62

Sinteticamente, pode-se dizer que sao

59 ARAGAO, S. R. Direitos humanos na ordem mundial. - Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. p. 26.
60 Ibid., p.27.
61 QUEIROZ, op.cit., p.43.
62 BONAVIDES, op.cit., p.526.



direitos humanos de primeira geragao os direitos individuals 
e politicos, de segunda geragao os direitos sociais, de 
terceira geragao os transindividuais e dos povos e, 
finalmente, de quarta geragao, os das geragoes futuras63.

Oliveira Junior associando ao avango dos 
direitos sociais e multiplicagao dos direitos defendidos por 
Norberto Bobbio, em “A Era dos Direitos”, assinala que os 
novos dire itos mostram um grande aumento da 
complexidade social, podendo, ainda, acrescentaros direitos 
humanos de quinta geragao. Nessa discussao, encontra- 
se a geragao dos direitos da realidade virtual, que nascem 
do grande desenvolvimento da cibernetica na atualidade, 
implicando no rompimento das fronteiras tradicionais, 
estabelecendo conflitos entre paises com realidades 
distintas, via internet, por exemplo64.

No tocante ao grau de eficacia que as normas 
de direito fundamental ocupam no ambito constitucional do 
Estado, Pinheiro afirma que e o elemento que vai determinar 
a dimensao desses direitos dentro de determinado 
ordenamento juridico65.

Guerra Filho, corroborando com Bonavides, 
justifica o uso da terminologia de “dimensao de direitos 
fundamentals” , em vez de geragdes, nao somente pelo fato

de que as geragoes anteriores nao desaparecem 
com o surgimento das mais novas. Mais importante 
e que os direitos gestados em uma geragao, 
quando aparecem em uma ordem juridica que ja 
traz direitos da geragao sucessiva, assumem uma 
outra dimensao, pois os direitos de geragao mais 
recente tornam-se um pressuposto para entende-

63 Cf. LAFER, C. A Reconstrupao dos D ire itos Hum anos. - Sao Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. p. 127.
64 OLIVEIRA JUNIOR, J. A. O desafio dos novos direito para a Ciencia Juridica. In:
_________________ & LEITE, J. R. M. Cidadania Coletiva. - Florianopolis: Paralelo
27, 1996. p. 18.
65 PINHEIRO, C. Direito internacional e direitos fundamentais. - Sao Paulo: 
Atlas, 2001. p. 23.



los de forma mais adequada e, conseqiientemente, 
tambem para melhor realiza-los.66

Por serem os direitos fundamentais da 
pessoa humana aqueles que todas “as pessoas devem ter, 
em todo e a qualquer tempo, e cuja privagao causaria uma 
grave ofensa a Justiga,”67 complementa Queiroz.

Os Direitos Fundamentais diferem dos 
direitos do homem por nao poderem ser desprendidos da 
organizagao economica, social, cultural e da organizagao 
polftica, nao se limitando a direitos impostos pelo direito 
natural68, apesar de serem usados indistintivamente por 
alguns doutrinadores, quando afirmam que eles sao 
inerentes a todos os indivfduos que estejam vinculados, de 
alguma forma, a determinado Estado e consideram os 
direitos humanos inerentes a todos os seres humanos.

O Brasil e mais 50 pafses assinaram, em 
1945, a Carta Fundadora das Nagoes Unidas, em que se 
proclama a fe nos direitos fundamentais do homem, na 
dignidade e valor da pessoa humana, apos a 2° Guerra 
Mundial. No ano de 1948, em Paris, as Nagoes Unidas 
proclamam a Declaragao Universal dos Direitos do Homem.

Com isso, as duas primeiras geragoes de 
Direitos Humanos receberam urn reconhecimento oficial por 
parte dos pafses signatarios da Declaragao. Por uma serie 
de pactos, procuraram incorporaras suas normas jurfdicas, 
os direitos proclamados na Declaragao de 1948.

Em 1966, e aprovado dois pactos: o de 
Direitos Civis e Politicos, e o de Direitos Economicos, Sociais 
e Culturais. Essa divisao em dois pactos traduz bem as

66 GUERRA FILHO, op.cit., p.13. Cf. BONAVIDES, op.cit., p. 525.
67 QUEIROZ, C. A. M. Resumo de direitos humanos e da cidadania. - Sao
Paulo: Iglu, 2001. p. 42.
6S MIRANDA, J. M anual de D ire ito  C o n s titu c io n a l. Tomo IV. Direitos 
Fundamentais. 3 ed. Revista e atualizada. Coimbra Editora: Coimbra-Portugal. 
2000. p. 54.



profundas divergencias quanto a filosofia que sustenta as 
posigbes dos dois blocos nos quais o mundo se polarizou 
depois da guerra.

As Nagoes Unidas defendem, atraves do 
DocumentoA/2929, Capi'tulo II, de 1°dejulho de 1955, que: 
“Todos os direitos devem ser desenvolvidos e protegidos. 
Na ausencia de direitos economicos, sociais e culturais, os 
direitos civis e politicos correm o perigo de serem puramente 
nominais; na ausencia dos direitos civis e politicos, os 
direitos economicos, sociais e culturais nao poderiam ser 
garantidos por muito tempo”. Dessa forma, os Direitos 
Humanos constituem urn todo indivisfvel, assim como o 
homem, e justificativa assentada nas divergencias dos 
pactos supracitados. Significa, portanto, que o Estado passa 
a ter a tutela e a ser mantendedor da vigencia dos direitos 
civis e politicos, enquanto que os direitos sociais, 
economicos e culturais fazem com que ele (Estado) tenha 
mecanismos de intervengao, frente a uma polftica concreta 
para dispor de meios que tornem efetivos esses direitos.

Os direitos humanos proclarnados em 
diversos documentos e legislagoes, desde as revolugoes 
americanas e francesas ate os mais recentes 
convencionados pela Organizagao das Nagoes Unidas 
(ONU), de 1948, tern como caracterfsticas basicas que sao: 
inatos ou congenitos, universais, inalienaveis, inviolaveis e 
imprescriti'veis. Significa, portanto, que os direitos sao inatos 
ou congenitos porque todos nascem com eles; sao 
universais porque se estendem a todo genera humano; sao 
inalienaveis pelos seus proprios titulares e nao podendo ser 
transferidos; sao inviolaveis por parte dos detentores do 
poder publico e ninguem pode atentar legitimamente contra 
eles e, sao imprescritiveis por mais longa que fosse a 
duragao de sua violagao ou alienagao.

A Declaragao Universal dos Direitos 
humanos (DUDH) - aprovada a 10 de dezembro de 1948 
pela Assembleia Geral das Nagoes Unidas - foi o mais amplo
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documento concebido em favor da humanidade ate essa 
data. Nos seus 30 artigos, essa Declaragao de carater 
internacional contem uma sumula dos direitos e deveres 
fundamentais do homem, sob os aspectos individual, social, 
cultural e politico, de cunho meramente declarators, 
enquanto que os Pactos de Direitos Civis e Politicos, e o de 
Direitos Economicos, Sociais e Culturais sao de cunho 
pactuai, acordados perante os Estados-membros, tendo 
forga normativa.

2.2 A CONSTITUIQAO DE 1988

2.2.1 O Constitucionalismo social no Brasil

A Constituigao da Republica Federativa do 
Brasil de 1988 inaugura nova fase do constitucionalismo 
brasileiro, haja vista apresentar uma fase que nao encontra 
paralelo no quanto anteriormente experimentado social e 
politicamente.

Os dire itos e garantias fundamentais 
compoem o titulo II da Constituigao Federal de 1988, 
subsequente apenas ao titulo que traga os princfpios 
fundamentais do proprio Estado.O capi'tulo I, daquele tftulo, 
tambem inova o constitucionalismo brasileiro ao cuidar dos 
direitos e deveres individuals e coletivos.

O constitucionalism o social parte da 
premissa de que, como parte integrante da maioria das 
constituigoes contemporaneas, ha a correlagao dos fatores 
de ordem social, politica e economica de urn pais. O proprio 
Silva Neto menciona que “o constitucionalismo social esta 
fundam entalm enle vinculado ao princfp io  da nao- 
neutralidade, isto e, comprometimento da filosofia 
constitucional como os desfavorecidos, como so ocorre nas 
constituigbes - como a nossa - que organizam, de forma 
taxativa, os direitos sociais.”69



Por ser o Direito do Trabalho ramo juridico 
recente, com princi'pios especfficos, tem avaricado cada 
vez mais na importancia na vida politica e na economia dos 
povos. Observa-se tais avangos ao relacionar tres princfpios 
indicadores da Constituigao de um povo: o polftico-juridico; 
o politico-economico e o politico-social69 70.

Como fundamento da estrutura do 
constitucionalismo social, destaca-se a questao sociologica 
pelos movimentos sociais contestadores da estrutura 
vigente, tendoa Revolugao Socialista Sovietica como marco 
exemplificativo. A base politica reflete outro fundamento 
estrutural frente as aspiragoes de decisoes e forgas polfticas 
que estao e/ou deverao estar presentes nas normas de 
direito social nas constituigdes, tendo em vista o momento 
de elaboragao da norma juridica. Por fim, no que tange a 
questao jurid ica, e bom lembrar a necessidade de 
implementar elementos sociais como forma de expressar 
mais marcantemente o compromisso do Estado com a 
questao social, bem assim para impedir, inviabilizar ou 
dificultar sobremaneira a sua retirada por conveniencia do 
legisiadorordinario71, assertiva defendida por Silva Neto.

A partir da Constituigao de 1934, como marco 
na historia do constitucionalismo social, a Constituigao de 
1988 vincula a.atuagao politica e o Direito como um todo, 
na luta por um sistema juridico a servigo da igualdade de 
d ire itos e deveres do cidadao-trabalhador, 
independentemente da sorologia positiva para o HIV ou nao.

A atuagao da diplomacia brasileira no campo 
dos d ire itos humanos pauta-se pelo princi'pio do 
reconhecimento de que, embora a responsabilidade 
primordial pela protegao dos direitos humanos seja 
incumbida aos Estados-membros, e legftima a preocupagao 
internacional com a situagao dos direitos humanos em

67

69 Ibid., p.55.
70 Ibid., p.53-54.
71 Id.
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qualquer parte do mundo.

Nesse sentido, a aids tornou-se a primeira 
epidemia internacional a ocorrer na era dos direitos 
humanos, fazendo com que os governos adotem programas 
mais eficazes em termos de saude publics agregados ao 
respeito, com a finalidade de responder as normas dos 
direitos e garantias fundamentals.

A Constituigao de 1988 forneceu uma base 
solida sobre a qual assenta as agoes governamentais no 
campo dos direitos humanos. No art. 4°, inciso II, da Carta 
Magna, o Brasil se rege em suas relagoes internacionais 
pelo principio da prevalencia dos direitos humanos, 
constituindo-se em urn Estado democratico de direito, tendo 
como fundamento a dignidade da pessoa humana, 
estabelecendo que os direitos e as garantias nela expressos • 
nao excluem outros decorrentes dos regimes e princfpios 
por ela adotados ou dos tratados internacionais de que o 
Brasil seja parte.

2.2.2 Os Direitos Econdmicos Fundamentais

Para fa lar em dire itos economicos 
fundamentais, faz-se necessario abordar urn ponto de 
Estado social, passando pelo surgimento dos direitos 
sociais, historicos e vigente.

O principio da igualdade representa a espinha 
dorsal do Estado social e de todos os direitos do 
ordenamento jurfdico. Bonavides afirma que “de todos os 
direitos fundamentais a igualdade e aquele que mais tern 
subido de importancia no Direito Constitucional”, pelo fato 
de ser o direito guardiao do Estado social.”72

A importancia funcional dos direitos sociais 
basicos consiste em realizar a igualdade na sociedade, 
volvida para situagoes humanas concretas, operada na

72 BONAVIDES, op.cit., p. 340-341.



esfera fatica propriamente dita e nao em regioes abstratas 
ou formas de Direito73, enfatiza Bonavides.

O Estado Social - Welfare State, com a 
constitucionalizagao da ordem economica, mostrou-se 
como a solugao, tornando o Estado tambem urn agente 
economico. Sua intervengao passa de iimite a liberdade 
individual para instrumento de realizagao de justiga social. 
Percebe-se que dentro dessa nova ideologia liberal, recorre- 
se a intervengao estatal com a regulamentagao do mercado, 
de forma a mante-lo vivo, e a consequente amplitude dos 
Direitos Fundamentals, estando inclufdos os Direitos 
Sociais, referentes aos trabalhadores.

Entende-se por direitos sociais “o conjunto 
das pretensoes ou exigencias das quais derivam 
expectativas legitimas que os cidadaos tern nao como 
individuos isolados, uns independentes dos outros, mas 
como individuos sociais que vivem, e nao podem deixar de 
viver, em sociedade com outros individuos.”74

O surgimento dos direitos sociais deu-se 
pelas lutas de classes trabalhadoras do final do seculo XIX 
e inicio do seculo XX, no intuito de melhores condigoes de 
trabalho, maiores garantias trabalhistas contra a despedida 
arbitraria e acidentes de trabalho; oferecimento de 
seguranga economica e justiga social pelos servigos 
publicos e leis, atraves de protegao contra a miseria, 
enfermidade e incapacidade de trabalho devido a idade.

Rudiger menciona que “a Revolugao Russa 
e as revolugdes operarias que a antecederam e seguiram, 
quebraram a resistencia do direito burgues para reconhecer 
os direitos sociais dos trabalhadores como fundamentals.”75 
A Declaragao dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado,
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73 Ibid., p. 343.
74 BOBBIO, N. Teoria geral da politica: a filosofia  e as lipoes dos classicos.
Organizado por Michelangelo Bovera; tradugao Daniela Beccaccia Versiani. - 
Rio de Janeiro: Campus, 2000. p.501.
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promulgada em 1918 na Russia, contribuiu para a evolugao 
dos direitos fundamentals, embora nao enunciasse direitos, 
mas princfpios.

Mais tarde, a Constituigao da Organizagao 
Internacional doTrabalho, Parte XIII doTratado de Versailles, 
em 1919, consagra os direitos do trabalhador como sociais 
e fundamentais. As Constituigoes da Uniao Sovietica, do 
Mexico e de Weimar passaram a disciplinar os direitos 
economicos e sociais, sistematicamente, no ordenamento 
juridico.

Como dimensao dos direitos fundamentais 
do homem, os direitos sociais “sao prestagdes positivas 
proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, 
enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam 
melhores condigdes de vida aos mais fracos, direitos que 
tendem a realizar a igualizagao de situagoes soeiais 
desiguais.”75 76

O direito ao pleno emprego como parte 
integrante dos direitos economicos fundamentais esta 
presente nos principais instrumentos normativos interno e 
internacional.

A Constituigao Federal do Brasil aborda os 
direitos sociais e os direitos economicos tendo como 
parametro comum o direito ao trabaiho. No que se refere ao 
relativo ao trabaiho, e disciplinado no artigo 6°, dentre os 
direitos sociais, assim como o respeito dos direitos relativos 
aos trabalhadores urbanos e rurais esta, detalhadamente, 
no artigo 7.

O direito relativo ao trabaiho teve momentos 
historicos de destaques: a Constituigao Francesa de 1848, 
a Constituigao Sufga de 1874 e a Constituigao Mexicana de

75 RUDIGER, Dorothee Susanne. Consideragoes sobre os direitos dos 
trabalhadores na Declaragao Universal dos Direitos Humanos. In: ABREU, C. E. & 
ARAUJO, N. (orgs.). Os Direitos humanos e o d ire ito internacional. - Rio 
de Janeiro: Renovar, 1999. p. 236.
76 SILVA, J. A. Curso de Direito Constitucional. 17 ed. - Sao Paulo: Malheiros, 
2000. p. 289.
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1917. No Brasil, houve a Constituigao de 1934, no governo 
de Getulio Vargas, marcando a historia do constitucionalismo 
social, que resguardava pela primeira vez os direitos 
trabalhistas, como o salario minimo, o trabalho diario nao 
excedente a oito horas, a proibigao do trabalho de menores 
de 14 anos, o trabalho noturno a menores de 18 anos, o 
trabalho de mulheres em industrias insalubres, o repouso 
semanal, as ferias remuneradas, entre outros.

Atualmente, a Constituigao Federal disciplina 
a igualdade de direitos entre trabalhadores urbanos e rurais, 
estabelecendo prerrogativas e garantias minimas a todos, 
como leis, convengoes, acordos coletivos, contratos 
individuals ou sentengas normativas.

Os Direitos Economicos Fundamentals “sao 
aqueles direitos que estao contidos em normas de conteudo 
economico, que viabilizarao uma poh'tica economica”76 77. Sao 
caracteristicas dos direitos economicos fundamentais: o 
direito de pleno emprego, transporte integrado a populagao, 
direito ambiental e direitos do consumidor, contendo normas 
que tutelam interesses individuals, coletivos e difusos.

Bobbio chama a atengao para a Declaragao 
Universal dos Direitos do Homem de 1948, quando aborda 
que o fundamento esta no consenso positivo e voluntario 
da comunidade internacional, tendo como inicio a afirmagao 
polftico-jurfdica de direitos de cunho universal e positivo.

Later aborda o fato de que e certo essa 
afirmagao polftico-jurfdica de direitos:

dadas as ca racte ris ticas da comunidade 
internacional, e antes uma vis directive do que uma 
vis coativa: uma vis directiva heterogenea, que 
combina direitos economico-sociais de urn lado,

76 SILVA, J. A. Curso de Direito Constitucional. 17 ed. - Sao Paulo: Malheiros, 
2000. p. 289.
77 MAGALHAES, J. L. Q. Direitos Humanos: sua historia, sua garantia e a 
questao da indivisib ilidade. Sao Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2000, p.3.
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e direitos politicos e individuals de outro. Essa vis 
directiva esta ligada ao desenvolvimento global da 
humanidade, e nao pode ser exam inada 
abstratamente, desligada dos dois grandes 
problemas politicos de nosso tempo: os problemas 
da guerra e da miseria.78

Na visao dos juristas, o trabalhador e uma 
pessoa humana dotada de dignidade, diferente do ponto de 
vista dos economistas. A mao de obra nao constitui apenas 
um fator ativo de produgao, mas urn grupo de pessoas com 
necessidade basicas que precisam ser satisfeitas, atraves 
do ganho que auferirem com o seu trabalho79, argumenta 
Costa.

Nesse sentido, para Costa:

O trabalho e um instrumento de dominagao e 
transformagao da natureza, destinado a contribuir 
para a felicidade de todos e nao apenas para o 
favorecimento de alguns. Por isso, as relagoes de 
trabalho reguladas pelo direito, dele devem fazer 
um instrumento a servigo da dignidade humana do 
homem e nao o meio de regular um mecanismo 
ou um organismo de que o ser humano participe 
apenas como pega ou como cedula.”80

O direito ao pleno emprego ou trabalho como 
direito economico fundamental, nasceu com a Revolugao 
Industrial e esta estreitamente ligado ao desenvolvimento 
desta.

78 LAFER, C. O problema da guerra e os caminhos da paz na reflexao de Norberto 
Bobbio. In: CARDIM, C H. (Org.). Bobbio no Brasil: um retrato intelectual. - 
Brasilia: Universidade de Brasilia: Sao Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2001.
p. 61.
79 COSTA, O.T. F. O Direito do Trabalho na Sociedade Moderns. - Sao Paulo: 
LTr, 1999. p. 132.
50 Ibid., p. 133.



Para se ter uma ideia, a Constituigao 
Espanhola de 1931, disciplina no artigo 46 que “o trabalho 
sob suas diferentes formas e um dever social, e goza da 
protegao da lei, assegurando a todos os trabalhadores as 
condigdes necessarias a uma existencia digna”. Reflete 
nesse contexto a reiagao reciproca entre direito e dever, 
significando que o trabalho e um dever social do Estado e 
um direito do cidadao.

O artigo 23 da Declaragao Universal dos 
Direitos Humanos proclama que toda pessoa tern direito ao 
trabalho, a livre escolha de seu trabalho, a condigoes 
equitativas e satisfatorias de trabalho e a protegao contra o 
desemprego.

A garantia do direito ao trabalho, nos termos 
do artigo 5°, inciso XIII, e, principalmente, do artigo 7°, e 
incisos, da Constituigao Federal do Brasil, faz-se toda na 
conformidade das normas internacionais, especialmente o 
Pacto de Direitos Economicos, Sociais e Culturais, de 1966, 
conforme preceitua Lima Junior. Em contrapartida, o tftulo 
VII - da ordem economica, capitulo I, no tocante ao Direito 
do Trabalho, artigo 170, inciso VIII, estabelece como princfpio 
da ordem economica do pais a “busca do pleno emprego”, 
revelando uma das mais utopicas positivagoes de direitos 
proporcionadas pela constituinte de 198881.

Pela prim eira vez, entra no Direito 
Constitucional positivo brasileiro o direito ao pleno emprego, 
mas somente formalmente, por falta, talvez perpetua, da 
mencionada lei complementer82, segundo comentarios de 
Almeida.

Quando o direito ao pleno emprego como 
direito economico fundamental relaciona-se a pessoa com 
a sorologia positiva para o HIV, a situagao perpassa por

73
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questoes de ordem moral e implicagoes psicossociais, 
juri'dicas e economicas.

Nesse ponto, Bobbio enfatiza que nao basta 
fundar, proclamar nem mesmo proteger o direito em 
questao. O problema da sua realizagao nao e urn problema 
filosofico, moral ou juri'dico, mas “urn problema cuja solugao 
depende do desenvolvimento da sociedade e, como tal, 
desafia tambem as constituigoes mais progressivas e 
coloca em crise tambem o mais perfeito mecanismo de 
garantiajurfdica.”83

83 BOBBIO, Teoria geral da polftica..., p.505.
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3. AS R E L A T E S  DE TRABALHO E A  AIDS

3.1 AS RELAQOES DE TRABALHO NO BRASIL

As relagoes de trabalho tern como escopo a 
protegao do trabalhador. Visam, assim, a protegao e o 
amparo ao trabalhador como ser hurnano e a prevalencia 
dos princi'pios da justiga social84. A legislagao protetora e 
predominantemente heteronoma, cujas relagoes de 
trabalho, com leis disciplinadas unilateralmente pelo Estado, 
estao presente na Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT), 
de 1943.

A CLT, no ambito das relagoes trabalhistas, 
regulamenta as relagoes individual's e coletivas de trabalho, 
que estao expressas em seu art. 3°, caput, “considera-se 
empregado todo pessoa fisica que prestar servigos de 
natureza nao eventual a empregador, sob a dependencia 
deste e mediante salario”.

O contrato de trabalho e relagao de trabalho 
seriam o genera e contrato de emprego, a especie, realizado 
apenas entre empregado e o empregador85. A natureza 
juridica do contrato de trabalho predominante entende que 
a teoria contratualista reside na medida em que a relagao 
entre o empregado e o empregador representa urn contrato, 
em outras palavras, uma pessoa so sera empregada de 
outra se esta realmente desejar trabalhar. A mesma situagao 
estende ao empregador, quando da sua necessidade de ter 
alguem para executar tarefas para si.

Nas relagoes trabalhistas facilmente se 
percebe a desigualdade das partes, especialmente aquela

84 LOBATO, M. S. G. A organizagao social no Brasil: a solugao de conflitos  
in d iv id u a ls  e c o le t iv o s  a sp e c to s  g e ra is  da le g is la g a o  b ra s ile ira .
Conferencia Internacional Vina del Mar, Chile. 14 -15 ABRIL DE 1998
85 MARTINS, S. P. Comentarios a CLT. - Sao Paulo: Atlas, 1998. p. 347. Na 
pratica, a expressao usada e a de contrato de trabalho, embora tambem use-se 
a expressao relagao de emprego para definir a relagao entre as partes: empregado 
e empregador.
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de cunho economico. O empregador possui o poder de 
dirigir o seu empreendimento e, nao se pode negar que, em 
tempos de altos niyeis de desemprego, o empregado nao 
se sinta temeroso ante o risco de ser despojado de seu 
emprego. Assim, como poderia o direito tratar igualmente 
aqueles que flagrantemente sao desiguais? Justamente 
com a finalidade de igualar os desiguais foi que surgiu o 
principio da protegao no ambito do Direito do Trabalho.

3.1.1 O trabalhador portador do virus HIV

A pessoa soropositiva, utilizando-se do termo 
da epidemioiogia, neste caso, o trabalhador com HIV, e 
aquele que nao apresenta nenhum sintoma nem sinais da 
aids. Como comentado no capitulo primeiro, essa fase da 
infeccao assintomatica e o perfodo que tern duragao variavel, 
estendendo-se, em media, de 8 a 12 anos. Portanto, as 
pessoas soropositivas, que se apresentam neste estado 
de aparente higidez, tern sido denominadas de portadores 
saos ou assintomaticos da infecgao por HIV.

Em relagao ao trabalhador com HIV, que 
apresenta caracteristicas epidemiologicas supracitadas, o 
desempenho da atividade laboral nao apresenta nenhum 
fator de risco que justifique e impega a continuidade do 
respectivo contrato de trabalho. O simples fato de portar o 
virus HIV no seu organismo nao implica, obrigatoriamente, 
que o trabalhador, por si so, esteja limitado e inapto ao 
trabalho. Caso haja alguma intercorrencia relacionada com 
o HIV, o empregador devera tomar medidas alternativas 
adequadas para permitir o trabalho. Tomando por exemplo, 
o caso de uma pessoa que trabalhe no setor bancario, na 
fungao de caixa, que tenha contato direto e constante com 
cedulas, dependendo da debilidade do organismo e 
recomendagao medica, podera ser readaptada para outra 
fungao.
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A Lei n° 8.213/91*, no artigo 89, preceitua 

que “a habilitagao e a reabilitagao profissional e social 
deverao proporcionar ao beneficiario incapacitado parcial 
ou totalmente para o trabalho, e as pessoas portadoras de 
defic iencia, os meios para a (re)educagao e de 
(re)adaptagao profissional e social indicados para participar 
do mercado de trabalho e do contexto em que vive”. O 
servigo de reabilitagao funcional do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e o orgao responsavel para 
proporcionar esta (re)educagao e (re)adaptagao funcional.

O HIV causa danos e enfraquece o sistema 
imunologico, criando um ambiente que favorece a agao de 
germes causadores de infecgoes* 86. Neste caso, os germes 
presentes no proprio organismo e nas celulas aproveitam 
essa chance para agir, causando as doengas oportunistas 
por fungos (pneumonia por Pneumocystis carinii, doengas 
da peie, meningite, candidiase, etc). Ha, ainda, as doengas 
oportunistas causadas por bacterias (tuberculose, 
pneumonias bacterianas e MAC (Mycobacterium avium), 
protozoarios (toxoplasmose) e virus (citomegalovirus e 
herpes).

O convfvio social ou profissional com o 
empregado portador do HIV ou paciente de aids nao 
representa qualquer situagao de risco, podendo este 
trabalhar em qualquer atividade, sobretudo a que se sentir 
apto e que nao venha causar prejuizo a sua saude e a saude 
dos outros87.

3.1.2 O trabaihador paciente de aids

A partir do momento em que uma pessoa 
comega a desenvolver certas doengas oportunistas e

*  Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991 dispde sobre os pianos de beneffcios 
da Previdencia Social, e da outras providencias.
86 Cadernos pela Vidda. Edigao Especial. Agosto de 1998. Sao Paulo, p. 17.
87 O trabaihador e o HIV/AIDS. - 2. ed. rev. e atual. - Brasilia: MTE, Assessoria 
Internacional. Brasilia. 2000. p. 18.
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sintomas de ordem geral, anteriormente descriminadas, ela 
atinge a infecgao sintomatica com infecgoes e neoplasias 
presentes, estabelecendo um estado de doenga avangado 
decorrente de grave acometimento da imunidade crescente.

Neste caso, o trabalhador paciente de aids 
encontra-se acometido de capacidade de trabalho reduzida 
e fungao incompativel com o seu estado de saude, ou, entao, 
quando qualquer atividade for impossivel de realizar, o servigo 
medico da empresa ira avalia-lo e encaminhara para o auxilio 
doenga (incapacidade temporaria) ou aposentadoria por 
invaiidez (por incapacidade permanente), conforme 
disciplina a Lei n° 8.213/91, art. 26, li, dispondo que:

auxilio doenga e aposentadoria por invaiidez, nos 
casos de acidente de qualquer natureza ou causa 
e de doenga profissional ou do trabalho, bem como 
os casos de segurado que filiar-se ao Regime Geral 
de Previdencia Social, for acometido de alguma 
das doengas e afecgoes especificadas em lista 
estabelecida pelos Ministerios da Saude e do 
Trabalho e da Previdencia Social a cada tres anos 
de acordo com os criterios de estigma, deformagao, 
mutilagao, deficiencia ou outro fator que Ihe confira 
especific idade e gravidade que meregam 
tratamento particularizado.

A Lei n° 7 .670 /88*, ja mencionada, 
estabelece no art. 1°, inciso I, alinea “e” os mesmos direitos: 
“auxilio doenga ou aposentadoria, independentemente do 
periodo de carencia, para o segurado que, apos a filiagao a 
Previdencia Social, vier a manifesta-la, bem como a pensao 
por morte aos seus dependentes”.

A atengao particularizada nesta questao

*Le i n° 7.670, de 08 de setembro de 1988, estende aos portadores da 
Si'ndrome da Imunodeficiencia Adquirida (SIDA/aids) os beneficios que 
especifica e da outras providencias.



deve-se ao fato de que todo e qualquer trabalhador, com 
Carteira deTrabalho e Previdencia Social (CTPS) assinada, 
sorologia para HIV, paciente de aids, portador de deficiencia 
ou outro fator que Ihe confira especificidade e gravidade que 
meregam tratamento individuaiizado, tem os mesmos 
direitos e deveres dos demais trabalhadores, sem excegao, 
assegurados na legislagao trabalhista e demais normas 
vigente no Brasil, para tratamento de saude e de qualquer 
pessoa que comprove dependencia nos preceitos 
disciplinados na legislagao civil.

3.2 A DEMISSAO E A ESTABILIDADE DO 
TRABALHADOR COM HIV/AIDS

A rescisao de urn contrato de trabalho e 
traumatica, muitas vezes para uma empresa e quase 
sempre para o empregado. Alem do trauma, acarreta 
inumeros problemas, desgastes emocionais, atrasos na 
produgao e, ate, nas relagoes humanas88, acrescenta 
Oliveira.

E tao provavel este fato que, no final de mes 
de julho de 2001, uma empresa de montagem de pegas, na 
cidade de Sao Paulo, teve que rever sua posigao ao demitir, 
com justa causa, dois empregados: o primeiro, torcedor do 
Palmeiras, com mais de nove anos na empresa, e o 
segundo com mais de dezesseis anos, torcedor do 
Corinthians, tendo como alvo o resultado do jogo, envolvendo 
os dois times e uma briga dos dois empregados-torcedores 
nas dependencias da empresa. O setor de produgao, local

88 OLIVEIRA, A. de. Rescisao do contrato de trabalho: manual pratico. 7.
Ed. Sao Paulo: Atlas, 1999. p.18-19.
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da discussao, com mais de quatro mil empregados, parou 
ate que a empresa revisse a decisao, por tratar-se de dois 
empregados, pais de famflia, com servigos prestados a 
empresa por muito tempo. O segundo fora demitido, com 
todos os direitos assegurados, causador da briga e o 
primeiro, teve a demissao suspensa.

Os problemas que os portadores do vfrus HIV 
e dos pacientes de aids enfrentam no ambito das relagoes 
de trabalho repercutem desde as dispensas arbitrarias ou 
suspeitam de o serem ate a exigencia de exames para a 
constatagao do vfrus HIV, seja para exames admissionais, 
periodicos, promocionais ou demissionais.

Frente aos litfg ios jud ic ia is  e/ou 
administrativos que envolvem os portadores do vfrus HIV e 
dos pacientes de aids, o fato de nao haver preceito legal 
que garanta a estabilidade ao emprego do trabalhador com 
tal enfermidade, tambem a simples e mera alegagao do 
empregador de que o ordenamento jurfdico brasileiro nao o 
legitima a demitir de forma arbitraria e discriminatoria aquele 
empregado.

Para tanto, os trabalhadores com HIV/aids 
que sao dem itidos arbitrariam ente, quando tern 
conhecimentos de seus direitos e garantias fundamentals, 
seja atraves de movimentos e organizagoes civis, buscam 
salvaguardar suas cidadanias via Poder Judiciario, mais 
especificamente as Varas do Trabalho e o proprio Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), como meio de solugao dos 
conflitos.

Entao, nas relagoes de trabalho se alguem 
for demitido em virtude de preconceito e/ou discriminagao 
no local de trabalho, por ser soropositivo, no ordenamento 
jurfd ico brasileiro ha mecanismos que permitem a 
reintegragao desse indivfduo via mandado judicial ao mesmo 
trabalho e nas mesmas fungoes anteriores.

Gomes remete-nos aos mecanismos que 
consistem em anular o ato jurfdico da dispensa injusta e



discriminatoria sofrida por alguem soropositivo, com base 
no artigo 145, inciso II e artigo 147, inciso II, ambosdo Codigo 
Civil. Caso haja possibilidade de provar, desde o inicio, toda 
a alegagao a ser feita, defende-se que pode e deve-se 
pleitear, tambem, a concessao de uma medida liminar de 
tutela antecipada “initio litis”, nos termos do artigo 273, do 
Codigo de Processo Civil. A competencia e da Justiga do 
Trabalho para conhecimento da materia debatida, devido a 
relagao de emprego, conforme preceituam os artigos 109 e 
114 da Constituigao Federal e 643 da C.L.T89.

Carrion completa que a competencia tipica 
nestas condigoes e da Justiga do Trabalho, a de compor as 
lides referentes a relagao de emprego - o chamado trabalho 
subordinado ou de integragao na empresa; nao eventual, e 
entre os proprios interessados singulares (dissfdios 
individual's) ou entre uma categoria profissional e a categoria 
economica ou a respectiva empresa (dissfdios coletivos)90.

Dentro dessa expectativa da reintegragao 
judicial para embasamento da demissao discriminatoria e/ 
ou preconceito do trabalhador com HIV/aids, pode-se langar 
mao, segundo a Lei de Introdugao ao Codigo Civil: da 
analogia, dos costumes, da doutrina e da jurisprudencia 
vigente. Assim como, estabelecem os artigos 4° e 5°, da 
referida Lei, dispositivos que podem ser aplicados 
subsidiariamente ao Processo do Trabalho, nos seguintes 
casos: “quando a lei for omissa, o juiz decidira o caso de 
acordo com a analogia, os costumes e os princfpios gerais 
de direito” e “na aplicagao da lei, o juiz atendera aos fins 
sociais a que ela se dirige e as exigencias do bem comum”.

ACLT, dispSe no artigo 8° que:
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89 GOMES, M. C. Reintegragao judicial de trabalhadores soropositivos dispensados 
do trabalho discriminatoriamente e/ou preconceituosamente. In: Boletim  da 
Rede de Direitos Humanos em HIV/AIDS. Ministerio da Saude. Coordenagao 
Nacional de DST e AIDS. Ano 3, n° 01, Brasilia. 1999. p.3.
90 CARRION, V. Comentarios a Consolidagao das Leis do Trabalho. 23 Ed. 
Atual. e ampl. - Sao Paulo: Saraiva, 1988. p. 492-494.
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As autoridades administrativas e a Justiga do 
Trabalho, na falta de disposigoes legais ou 
contratuais, decidirao, conforme o caso, pela 
jurisprudencia, poranalogia, por equidade e outros 
princip ios e normas gerais de dire ito, 
principalmente do direito do trabalho e, ainda, de 
acordo com os usos e costumes, o direito 
comparado, mas sempre de maneira que nenhum 
interesse de classe ou particular prevalega sobre 
o interesse publico.

O paragrafo unico, do referido artigo aborda 
que “o direito comum sera fonte subsidiaria do direito do 
trabalho, naquilo em que nao for incompati'vel com os 
princfpios fundamentais deste”. Por sua vez, o artigo 9°, da 
CLT, considera que “serao nulos de pleno direito os atos 
praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar 
a aplicagao dos preceitos contidos na presente 
Consolidagao”.

Observa-se que no paragrafo unico, do art. 
3°, da CLT, o legislador disciplina que “nao havera distingoes 
relativas a especie de emprego e a condigao de trabalhador, 
ou entre o trabalho intelectual, tecnico ou manual”. O artigo 
5°, do mesmo diploma, evidencia o princi'pio da isonomia, 
quando disciplina que: “a todo trabalho de igual valor 
corresponded salario igual, sem distingao de sexo”.

Nessa linha de raciocinio, o artigo 3°, inciso 
IV, da Carta Magna, prescreve que promover o bem detodos, 
sem preconceitos de origem, raga, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminagao faz parte dos 
objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil.

O artigo 5°, inciso XIII, da Constituigao cidada, 
profbe a discriminagao de qualquer trabalhador, haja vista 
ser o trabalho urn direito humano indisponfvel de todo e 
qualquer cidadao. No caput desse artigo: “todos sao iguais 
perante a lei, sem distingao de qualquer natureza,



garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no 
Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a 
igualdade, a seguranga e a propriedade” . Os termos 
seguinte do inciso XIII refere-se que e livre o exercfcio de 
qualquer trabalho, offcio ou profissao, atendidas as 
qualificagoes profissionais que a lei estabelecer.

No tocante as despedidas injustas ou 
arbitrarias, ou seja, imotivadas pelo art. 7°, inciso I, da 
Constituigao Federal, que as mesmas encontram-se 
vedadas, visando assim garantir o pleno direito ao emprego: 
“sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de 
outros que visem a melhoria de sua condigao social; o inciso 
I -  relagao de emprego protegida contra despedida arbitraria 
ou sem justa causa, nos termos da lei complementer, que 
prevera compensagao indenizatoria, dentre outros direitos.”

O inciso XXXI, da Constituigao Federal de 
1988, proibe a discriminagao ao trabalhador deficiente, 
disciplinando a proibigao de qualquer discriminagao no 
tocante ao salario e criterios de admissao do trabalhador 
portador de deficiencia.

Gomes corrobora ao frisar que nao e so o 
carater discriminatory da dispensa que a torna nula, mas 
tambem o fato de que, quando o empregador sabe da 
presenga da molestia e despede o trabalhador justamente 
por isso, esta, de forma maliciosa, obstando-o de continuar 
no emprego ate o momento em que a aids se exteriorize e 
ele possa socorrer-se da instituigao previdenciaria, 
passando a perceber auxilio-doenga ou aposentadoria por 
invalidez. Acrescentando, ainda, que o Codigo Civil, no 
artigo 120, estabelece que “reputa-se verificada, quanto aos 
efeitos ju rid icos, a condigao cujo implemento for 
maliciosamente obstado pela parte, a quern desfavorecer”. 
Ocorrendo, neste caso, o ato malicioso e obstativo do 
empregador, despedindo o empregado soropositivo 
exatamente por essa circunstancia, o ato e nulo de pleno 
direito91.

83



84

Ultimamente, os recentes acordos, 
convengoes e dissidios coletivos vem apresentando 
clausulas que asseguram a garantia ao emprego ou salarios 
aos trabalhadores que portam o virus HIV, ressaltando as 
faltas graves e suas particularidades, decorrentes das 
relagoes de trabalho, contidas na legislagao brasileira 
especifica.

O Brasil ratificou a Convengao n° 111, de 04 
de junho de 1958*, da Organizagao Internacional do 
Trabalho (OIT), atraves do Decreto de promulgagao n° 
62.150, de 19dejaneirode 1968, publicado no Diario Oficial 
da Uniao de 23 de janeiro de 1968, que veda qualquer ato 
discriminatorio, que tenha por efeito destruir ou alterar a 
igualdade de oportunidade ou de tratamento em materia de 
emprego e profissao.

3.2.1 A questao da estabilidade

O ordenamento juridico interno, dentro do 
principio da continuidade, assegurou ao cidadao trabalhador 
a garantia do emprego duradouro. A CLT, no artigo 492, 
disciplina a estabilidade no emprego garantida apos 10 anos 
de trabalho para o mesmo empregador.

Com a liberagao das relagoes do trabalho e 
diante da flexibiiizagao dos direitos individuals dos 
trabalhadores veio, a legislagao que trata do Fundo de 
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), Lei n° 8.036, de 
11.05.1990, cuja consequencia foi a extingao da estabilidade 
no emprego, com o levantamento dos depositos deste 
Fundo para o trabalhador, quando da demissao sem justa 
causa do emprego e demais situagoes previstas no artigo 
20 da propria lei91 92.

O principio da continuidade presente nos

91 GOMES, op. cit., p. 5.
*  Convengao n° 111, de 04 de junho de 1958, da OIT.
92 LOBATO, et. seg.



contratos de trabalho por prazo indeterminado sempre 
existiu para dar maiores garantias aos trabalhadores na 
medida em que transcorre o seu tempo de vigencia, fazendo 
com que os direitos do trabalhador sigam aumentando, 
progressivamente, ate o limite decenal de conquista da 
estabilidade, hoje frustada pelo regime do FGTS93.

A excegao apresentada esta no contrato por 
prazo determinado, consignado no artigo 443, paragrafo 
segundo, da CLT, em que sempre foi admitido por nossa 
doutrina em razao da instabilidade que gera ao trabalhador 
empregado na medida em que dim inui o valor da 
indenizagao que Ihe sera devida em caso de despedida 
injusta (proporcional ao tempo restante de vigencia do 
contrato), ate o instante em que o elo jurfdico se desenlaga, 
automaticamente, pelo termino do prazo preestabelecido94.

Por este motivo, convem observar que o 
legislador ordinario limitou a sua forma de contratagao, 
admitindo o contrato por tempo determinado somente nos 
casos do artigo 443, paragrafo segundo, da CLT, quando se 
tratando de servigo cuja natureza ou transitoriedade justifique 
a predeterminagao do prazo; de atividades empresariais de 
carater transitorio e de contrato de experiencia. Ressaltando, 
porem, que o artigo 445, da CLT traz o prazo de duragao 
maxima de dois anos, observada a regra do artigo 451, da 
propria CLT, em que o contrato de trabalho por prazo 
determinando, que, tacita ou expressamente, for prorrogado 
mais de uma vez passara a vigorar sem determinagao de 
prazo.

O legislador constitu inte, atento aos 
principios gerais que norteiam o contrato de trabalho, 
manteve este principio, ou seja, de que o contrato de trabalho 
por tempo indeterminado e a regra, ao inserir no texto 
constitucional, no Tftulo II -  Dos Direitos e Garantias 
Fundamentals -  Capitulo II -  Dos Direitos Sociais -  o
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disposto no artigo 7°, inciso I, segundo o qual “sao direitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, alem de outros que 
visem a melhoria de sua condigao social: I -  relagao de 
emprego protegida contra a dispensa arbitraria ou sem justa 
causa, nos termos de lei complementar, que prevera a 
indenizagao compensatoria, dentre outros direitos.”95

Carrion apresenta a garantia de emprego e 
a estabilidade como sendo institutos afins, mas diversos.

A garantia de emprego abrange nao so a restrigao 
ao direito potestativo de rescindir o contrato 
(afastamento da despedida arbitraria) como a 
instituigao de mecanismo de informagoes e 
consultas entre a empresa que deseja despedir, o 
Sindicato e o trabalhador, e a poh'tica estatal, 
criando esti'mulos para evitar o desemprego (...) A 
estabilidade e o direito de nao ser despedido, 
senao em razao da pratica de ato que tenha violado 
o contrato. A estabilidade real e a absoluta, a que 
resulta em reintegragao do trabalhador e nao se 
substitui por indenizagao, nem sequer com a sua 
concordancia.96

A estabilidade provisoria do trabalhador com 
HIV e o paciente de aids nao esta prevista no ordenamento 
jurfdico brasileiro. Na pratica, quando ocorre a rescisao 
contratual de trabalho em que o empregador nao tern 
conhecimento da situagao sorologica para HIV de seu 
empregado, o ato em si e legal. Entretanto, quando o 
empregador despede seu empregado pelo fato deste portar 
o virus HIV, a rescisao contratual de trabalho e discriminatoria 
e preconceituosa, proibida no ordenamento jurfdico brasileiro 
e internacional, podendo resultar na anulagao do ato jurfdico, 
na indenizagao compensatoria, na reintegragao do 
trabalhador no emprego, dentre outros direitos.

95 Ibid.
96 CARRION, op.cit., p.356.



O direito de manter o contrato de trabalho 
por prazo indeterminado com o seu empregador esta 
protegido na Constituigao Federal do Brasil, de 1988, contra 
a dispensa arbitraria, ou sem justa causa, inserindo, no 
ambito dos direitos fundamentals e sociais da Carta Magna, 
o principio da continuidade do vinculo de emprego para todos 
os cidadaos trabalhadores.

Neste caso, a legislagao trabalhista impoe 
limites ao direito de dispensa. Aestabilidade do empregado, 
portador do HIV, com qualidades e atributos especificos, e 
urn direito que o ordenamento jurfdico nacional merece, em 
contrapartida, tutela diferenciada97.

A legislagao brasileira preve a estabilidade 
provisoria nos seguintes casos: o empregado eleito para o 
cargo de diregao das comissoes internas de prevengao de 
acidentes e seu suplente, desde o registro de sua 
candidatura ate urn ano apos o mandato; a empregada 
gestante - artigo 10°, inciso II, alfneas “a” e “b”, do Ato das 
Disposigoes Constitucionais e Transitorias (ADCT); o 
empregado sindicalizado, a partir do registro da candidatura 
a cargo de diregao ou representagao sindical e, se eleito, 
ainda que suplente, ate urn ano apos o mandato, salvo se 
cometer falta grave - artigo 8°, inciso III, da Constituigao 
Federal, de 1988 e o empregado que sofrer acidente de 
trabalho, pelo prazo de dois meses apos o fim do auxflio- 
doenga acidentario, artigo 118, da Lei n° 8.213/91.

Nessa hipotese, a demissao do empregado 
estavel implica na reintegragao no emprego ou indenizagao 
do periodo devido ao empregado, dada a incompatibilidade 
da reintegragao, conforme artigos 496 e 497, da CLT.

Outras situagoes de estabilidade provisoria 
podem eventualmente estar previstas em acordos coletivos 
(entre sindicatos e empresas, na data base da categoria),
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p. 03.
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convengoes coletivas (entre sindicatos de empregadores e 
sindicatos de trabalhadores) e dissidios coletivos (nao 
havendo acordo, a Justiga do Trabalho, quando provocada 
pode estabelecer normas e condigoes de trabalho)98.

A extensao da estabilidade no emprego para 
os portadores do virus tern sido motivo de reivindicagoes 
da Central Unica dos Trabalhadores (CUT) e demais 
entidades sindicais, em suas convengoes, acordos e 
dissidios coletivos de trabalho.

Exemplo ocorrido no dissidio coletivo TST- 
RO-DC 89.574/93.8 (AC.SDC 1335/94)99, da 2* Regiao, 
entre o Sindicato do Comercio Varejista de Material Medico, 
Hospitalar e Cientffico do Estado de Sao Paulo e o Sindicato 
dos Empregados no Comercio de Santo Andre, contendo 
clausula assegurando emprego ou salario ao empregado 
soropositivo ate eventual aposentadoria pelo INSS, salvo 
falta grave ou mutuo acordo. Neste caso, a soropositividade 
do trabalhador gera o direito a estabilidade no emprego. A 
referida clausula, com vigencia de urn ano, a partir de 31/ 
10/94, e de aplicabilidade restrita as partes que integram 
aquela relagao processual, visando inibir a demissao 
arbitraria, garantindo o emprego ou salario daquele que 
potencialmente pode ser discriminado no emprego.

Outro exemplo, parte dos metalurgicos de 
industrias de autopegas de Sao Paulo, em 1997, quando 
garantiram emprego e salario aos portadores do vfrus HIV 
ate a data do afastamento previdenciario. A argumentagao 
usada foi de que a aids e uma doenga grave e incuravel e 
esse fato impede que as empresas demitam os 
soropositivos por discriminagao ou “medo” de que ele venha 
a ficar doente100. Em havendo falta grave por parte do 
funcionario, portador do virus HIV ou nao, aplicar-se-a os 
preceitos contidos na CLT.

98 Ibid., p. 04.
" Id .
100 Cadernos pela VIDDA. Edigao Especial. Agosto de 1998. Sao Paulo, p. 30.



Como ja mencionado, havendo a demissao 
da pessoa com HIV, paciente de aids ou nao, por motivo 
que enseja na discriminagao em materia de emprego e 
profissao, incumbe ao operador do direito aplicar o princfpio 
da nao discriminagao, acionando a Convengao n° 111, da 
OIT, aiem da legislagao antidiscriminatoria existente no Brasil.

Gomes chama atengao para a aplicagao dos 
principios e normas gerais de direito que e autorizada pelo 
legislador, ja que o artigo 8° da CLT diz que “as autoridades 
administrativas e a Justiga do Trabalho, na falta de 
disposigoes legais ou contratuais, decidirao, conforme o 
caso, pela jurisprudence, poranalogia, porequidade e outros 
principios e normas gerais de direito.” 101

Determinar a estabilidade provisoria da 
pessoa com HIV/aids, no ordenamento jurfdico brasileiro e 
urn avango nas relagoes de trabalho e, ao mesmo tempo, 
inibe a demissao discriminatoria do trabalhador soropositivo. 
Ha quern diga que esta agao resultara em uma certa 
“discriminagao negativa” por parte dos empregadores, nas 
relagoes de trabalho, gerando o fato. Mas, mesmo assim, e 
urn meio rapido e eficaz para que as empresas comecem 
a discutir, adotar e informar aos seus empregados 
programas de prevengao ao HIV/aids* * , alem da assistencia 
aos trabalhadores infectados e afetados.

3.2.2 A questao do HIV/aids entre os militares e 
profissionais de saude

Nas Forgas Armadas e nas demais 
organizagoes de seguranga publica no Brasil, a situagao 
do policial (militar e civil), com HIV ou paciente de aids, torna-
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101 GOMES, op. cit., p. 5.
*  No Brasil, quando o Ministerio da Saude langa programas de prevengao, 
sobretudo de doengas sexualmente transmissiveis e aids, signifies que ao 
prevenir a transmissao do virus HIV estara prevenindo a incidencia da aids na 
populagao.
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se um problems. A partir do momento em que a corporagao 
toma conhecimento da situagao sorologia para o HIV, atraves 
do exame periodico, o policial tera sua carreira 
compulsoriamente interrompida. Para reverter esse quadro 
discriminatorio, a justiga federal tem ordenado a reintegragao 
de militares reformados portadores do virus HIV a 
corporagao, atendendo agao judicial especifica.

Verifica-se, principalmente, que, as Forgas 
Armadas nao admitem em suas tropas militares com HIV 
ou muito menos os doentes de aids. Por outro lado, os 
militares diabeticos e hipertensos nao sofrem qualquer 
restrigao por parte da corporagao armada. Pelo que se sabe 
ate agora, nenhum documento comprova tal assertiva.

A incidencia da doenga e maior entre os 
militares do que na populagao brasileira no seu conjunto. 
Foram detectados, nas tres corporagoes das Forgas 
Armadas, 1.396 casos num universo de 1 milhao de pessoas 
entre militares da ativa, reserva, servidores civis dos 
ministerios e seus dependentes. Este percentual demonstra 
que para cada grupo de 716 pessoas se constata um caso 
de contaminagao pelo HIV. Na populagao brasileira em geral, 
ha um caso de notificagao do vfrus HIV para cada grupo de 
2.000 pessoas102. A Marinha e uma das instituigoes militares 
mais afetadas, onde se constata que o indice de marinheiros 
infectados e quase o dobro do observado no Exercito. Na 
Aeronautica o mdice de contaminagao e menor, a diferenga 
se explica pela rotina que cada tropa enfrenta no 
desenvolvimento de suas atividades na terra, no ar ou no 
mar.

Nota-se, portanto, que dentro de algumas 
instituigoes governamentais no Brasil, como e o caso das 
Forgas Armadas, em particular, a exigencia do teste HIV e 
regra obrigatoria a insergao nos quadros das corporagoes. 
O simples fato da nao apresentagao ou do resultado positivo

102 BRASIL, S. Cresce a incidencia de aids entre os militares. Revista Veja, Sao 
Paulo, n° 1474, p.38, dez.1996.



torna o candidato inapto para o exercicio da atividade, ou 
seja, utiliza-se dessa obrigatoriedade preconceituosa para 
excluir o cidadao de desempenhar a atividade militar, sem 
que seja dado ao mesmo o direito de defesa para provar 
sua qualificagao produtiva, pois apenas o HIV no organismo 
do indivi'duo nao o incapacita para a vida nem para o trabalho.

A realizagao de testes e a reforma dos 
militares portadores do HIV foram regulameritadas pela 
Portaria n° 2.142/FA, de 03 de junho de 1997, criada para 
padronizar os procedimentos das Juntas de Inspegao de 
Saude. No item 3.3, a portaria determina a reforma 
compulsoria dos militares portadores assintomaticos do 
virus HIV depois de tresanos de licenga para tratamento de 
saude caso continuem soropositivos. A portaria e taxativa 
ao disciplinar que o militar, mesmo sem apresentar nenhum 
sintoma e sinais da doenga, sera licenciado para tratamento 
de saude, caso a sorologia para o HIV nao apresente 
resultado contrario, ele sera reformado compulsoriamente.

A reflexao feita e no sentido de observar se 
esta exigencia tornar-se-a uma rotina constante nos 
servigos publicos e privados do pais? O ingresso na 
Universidade, seja docente ou discente, podera ocorrer sob 
o prisma do resultado do exame HIV?

A discussao e travada nesse momento, tendo 
em vista urn fndice crescente de militares com o virus HIV, 
com a efetiva reforma compulsoria, a exciusao dos recrutas 
no processo de selegao e as recentes pesquisas e o 
entendimento juridico dado as questoes suscitadas. Os 
militares portadores do HIV e pacientes de aids enfrentam 
varias situagoes de transtornos em suas vidas: privadas e 
publicas ao mesmo tempo. Por esse motivo, o direito nao 
pode deixar de protege-los e assegura-los, apesar do direito 
militar, em geral, ser bastante rfgido e atrasado em relagao 
ao avango da legislagao brasileira. Os direitos de primeira 
dimensao, no tocante a liberdade, reforga a garantia dos 
portadores do HIV e pacientes de aids, nao somente



constitucional, sobretudo, um direito universal a todo ser 
humano, na busca da efetividade de igualdade frente as 
normas positivadas.

Ate pouco tempo, as forgas armadas 
reformavam compulsoriamente seus m ilitares sem 

^apresentar nenhum sintoma ou sinais que impossibilitassem 
odes^nvolvimentodasfungoes laborais.

ATurma do Tribunal Regional do Trabalho, 
da 2a RegiaoTprof^riu a seguinte decisao:

EMENWREINTEGRAQAO NO EMPREGO - 
AIDETICO - DISPENSA-ATO DISCRIMINATORIO 
E ILICITO - DIREJTO.ASSEGURADO. AIDS. 
Estabilidade. Direito - em certos casos - a 
reintegragao. Caracterizado nos autos que o 
despedimento do empregado foi ato discriminatorio 
e tambem ih'cito, durante o afastamento do 
empregado por motivo de tratamento de saude, 
por ser aidetico, mantem-se a sentenga que 
condena a Empresa a reintegrar seu empregado.103

Observa-se, neste caso, que a decisao do 
TRT, da 2a Regiao, decidiu no sentido da reintegragao no 
emprego do portador com aids, pelo fato que ficou 
comprovado nos autos do processo, o despedimento do 
empregado por um ato discriminatorio e tambem ih'cito, 
durante o afastamento do empregado por motivo de 
tratamento de saude. Assim como, o trabalhador, paciente 
de aids, teve assegurado o direito a estabilidade provisoria, 
haja vista esta enquadrado nos pressupostos dos artigos 
496 e 497, da CLT, ensejando a reintegragao a fungao e as 
atividades anteriormente desenvolvidas.

Na atualidade, embora a corporagao armada
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103 (Ac. da 1a Turma do T.R.T. da 2a Regiao - mv. - RO 02930530620 - Rel. 
Designado Juiz Floriano Correa Vaz da Silva - j. 26.07.95 - Recte: Mappin Lojas 
de Departamentos S/A - DJ SP II 14.08.95, p. 68 - ementa oficial). In: GOMES, 
op.cit., p. 6.



tenha programas de prevengao e combate a aids, o juiz 
Washington Juarez de Brito Filho, da 24“ Vara Federal do 
Rio de Janeiro, acatou agao civil publica da Procuradoria da 
Republica no Estado, no final do mes de fevereiro de 2001, 
proibindo que as Forgas Armadas reformem, 
compulsoriamente, militares portadores do virus HIV. Os 
soropositivos tambem nao podem mais ser obrigados a 
realizar testes periodicos nas Juntas de Inspegao de Saude 
das tres armas. A Uniao tera de reintegrar aos quadras os 
militares reformados por serem portadores do virus, com 
todas as promogoes cabfveis em razao do decurso do 
tempo em que estiveram afastados. Para retornar a ativa, 
os servidores terao tres meses contados da notificagao e 
nao poderao ter sintomas de manifestagao da sindrome.

Nas mesmas condigbes, o Procurador da 
Republica Daniel Sarmento, responsavel pela area de direitos 
do cidadao no Ministerio Publico Federal no Rio de Janeiro, 
requereu a proibigao de teste de HIV para o ingresso na 
Aeronautics, Marinha e Exercito, tendo a Justiga negado seu 
pedido. Na sentenga prolatada, o juiz atendeu ao pedido 
afirmando que:

em se tratando do exame naqueles que ja 
pertencem aos quadros das Forgas Armadas, 
afigura-se claramente preponderante o respeito a 
intimidade. Nao so porque os militares que se 
descobrissem portadores assintomaticos ja 
possuiriam de forma bem evidente honra e imagem 
profissionais construi'das durante os anos de 
servigo ativo, mas tambem porque qualquer 
anorm alidade na carre ira  m ilitar seria 
provavelmente de muito diffcil ocultagao diante de 
seus pares, por mais que se tentasse preservar 
realmente o sigilo do resultado laboratorial. Por se 
vislumbrar periclitagao mais evidente aos direitos 
da personalidade do que a outros princi'pios 
constitucionais de relevo, afigura-se tambem tal
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imposigao manifestamente inconstitucional.104

Percebe-se que e uma vitoria em parte para 
os militares com HIV e pacientes de aids, tendo em vista 
que a tutela jurisdicional do Estado esta sendo exercida, 
quando “na aplicagao da lei, o juiz atendera aos fins sociais 
a que ela se dirige e as exigencias do bem comum”, 
conforme preceitua o artigo 5° , da Lei de Introdugao ao 
Codigo Civil.

Em relagao aos profissionais de saude que 
trabalham em instituigoes, atendendo pessoas com HIV/ 
aids e doengas infecto-contagiosas, o procedimento e o 
cuidado com a biosseguranga e a mesma.

Se houver acidente no trabalho e algum 
empregado for exposto ao sangue contaminado, deve haver 
Comunicagao de Acidente de Trabalho (CAT) para 
acompanhamento do servigo medico competente, pela 
garantia dos direitos trabalhistas. Neste caso, devem ser 
feitos, imediatamente, exames anti-HIV para a comprovagao 
do estado sorologico do empregado; estes testes devem 
ser repetidos de 3 em 3 meses, segundo criterio medico. 
Esse procedimento estende nao somente as instituigoes 
de saude publica e privada (hospitais e postos), mas as 
cl micas, laboratories e consultorios.

Assim, como medida de seguranga para 
ambas as partes: ao empregado o teste-HIV diagnosticara 
se houve ou nao acidente de trabalho atraves da 
contaminagao, ensejando indenizagao. Quanto ao 
empregador, este possibilitara todas as condigbes aos 
empregados atingidos pelo fato, livrando-se das 
conseqiiencias da omissao do acidente de trabalho e agao 
indenizatoria. Caso o empregado se recuse a fazer o referido 
exame, cabe ao empregador tomar termo de declaragao.

104 WERNECK, F. Justiga suspende exigencia de exame de aids entre 
m ilita res .A g end a  Estado, Rio de Janeiro, 22 fev. 2001. D isponive l 
em:www.estadao.com.br/agestadao/noticias/22/02/2001.302.htm >. Acesso em: 
24 fev. 2001.

http://www.estadao.com.br/agestadao/noticias/22/02/2001.302.htm


O Parecer n° 11/92, do Conselho Federal de 
Medicina, informa que nao existe necessidade de 
afastamento medico do trabalhador da area de saude, 
portador do HIV, recomendando a nao realizagao de 
procedimentos invasivos que, acidentalmente, possam 
provocar ferimentos, expondo o paciente ao risco de 
contaminagao.
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4. A PROTEQAO DO DIREITO ECONOMICO 

FUNDAMENTAL AO TRABALHO

A questao do HIV/aids consubstancia-se 
numa questao de direitos humanos e de saude publica, 
encontrando respaldo jurfdico nos principals instrumentos 
normativos internacionais. Desta forma, o reconhecimento 
e a preocupagao mundial fazem com que os representantes 
dos Estados, independentemente de crenga religiosa, lingua, 
situagao politica, socio-economica e cultural, dinamizem 
agoes e programas concretos de prevengao ao HIV/aids.

Com o surgimento da pandemia da aids 
nasce a necessidade de proteger as pessoas acometidas 
pela doenga em todo o mundo, particularmente os 
trabalhadores com HIV e pacientes de aids.

Para Oliveira105, o trabalhador antes de ser 
uma mao-de-obra e uma pessoa humana, que tern 
aspiragoes, que tern dignidade, que e pai de farm'lia, que e 
educador, que e companheiro nas catastrofes e nas alegrias, 
que e urn homem de fe num futuro melhor, que esta disposto 
a trabalhar para fazer e restaurar tantos bens necessarios 
a sobrevivencia da humanidade. Considerar o trabalhador 
apenas como sujeito que detem uma forga de trabalho e 
considerar urn fracasso empresarial sem expectativa e 
perspectiva de futuro melhor, dentro do processo de 
globalizagao que todos os setores da sociedade terao de 
repensar.

Neste contexto, sera abordado o tratamento 
da legislagao trabalhista em nfveis internacional e nacional.

4.1 A PROTEQAO DO TRABALHADOR COM HIV/AIDS

4.1.1 A legislagao trabalhista internacional

No ambito dos organismos internacionais, a

105 OLIVEIRA, op.cit., p.18-19.



preocupagao com o portador do HIV e paciente de aids torna- 
se a questao atual, ao passo que se tern aprimorado as 
recomendagoes institucionais no sentido de que os estados 
membros busquem alternativas compatfveis a cada caso, 
haja vista que a aids atinge, ultimamente, pessoas em plena 
idade produtiva no mundo inteiro.

E visfvel essa preocupagao pelo fato da 
pandemia da aids esta na terceira decada, a atengao 
internacional, principalmente dos organismos ligados as 
Nagoes Unidas, no sentido de implementarem agoes, dando 
prioridade aos aspectos associados aos direitos humanos 
da prevengao e do tratamento do HIV/aids.

Tomasevski menciona que: “a discriminagao 
e a ausencia de protegao aos direitos humanos e a dignidade 
estao aumentando, alimentadas pela instabilidade 
economica, social e polftica, pelo ressurgimento da 
complacencia do preconceito e pela relutancia ou 
incapacidade de abordar a discriminagao em todas as suas 
formas.106

Surge, nesse momento, uma certa pressao 
para adogao de legislagoes restritivas no tocante ao 
reconhecimento dos direitos das pessoas com HIV ou 
pacientes de aids.

Os artigos 1° e 55, da Carta das Nagoes 
Unidas, respaldam os direitos humanos fundamentais, no 
tocante aos princfpios da autodeterminiagao dos povos; do 

" principio da igualdade e do princfpio da nao discriminagao.
A questao da pandemia da aids, envolvendo 

trabalhadores em diversas localidades no mundo, faz com 
que o ordenamento jurfd ico, tanto nacional como 
internacional assegure a protegao e a defesa dos direitos 
humanos fundamentais as pessoas portadoras do virus HIV.

O princfpio da nao discriminagao, contido na 
Carta das Nagoes Unidas, determina que o pleno exercfcio

106 TOMASEVSKI, op.cit., p.242.



de todos os direitos e garantias fundamentals pertence a 
todas as pessoas, independentemente de raga, sexo, cor, 
condigao social, genealogia, credo, convicgao polftica, 
filosofica ou qualquer outro elemento arbitrariamente 
diferenciador. Nesse contexto, estao as pessoas portadoras 
do virus HIV e suas consequencias protegidas contra o 
preconceito e a discriminagao, sobretudo nas relagoes de 
trabalho.

Para Piovesan, com base nas Convengoes 
Internacionais* ratificadas pelo Brasil:

a discriminagao significa toda distingao, exclusao, 
restrigao ou preferencia que tenha por objeto ou 
resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, 
gozo ou exerci'cio, em igualdade de condigdes, 
dos direitos humanos e liberdades fundamentas, 
nos campos politico, economico, social, cultural 
e civil ou em qualquer outro campo. Logo, a 
discriminagao significa sempre desigualdade.107

A Declaragao Universal dos Direitos 
Humanos disciplina que qualquer especie de discriminagao 
deve ser destruida, de modo a assegurar a todos os seres 
humanos o pleno exercicio de seus direitos civis, politicos, 
economicos, sociais e culturais. A Constituigao Federal do 
Brasil, baseada nesse princfpio, determina no artigo 5°, 
inciso XLI, que “a lei punira qualquer discriminagao 
atentatoria dos direitos e liberdades fundamentals”.

A Comissao de Direitos Humanos da 
Organizagao das Nagoes Unidas (ONU) aprovou, em 23 de 
abril de 2001, Resolugao 2001/33, uma proposta do Brasil, 
reconhecendo o acesso a medicamentos como urn dos

*  Sobretudo na Convengao internacional sobre a Eliminagao de todas as formas 
de Discriminagao Racial e Convengao sobre a Eliminagao de todas as formas de 
Discriminagao contra a Mulher.
107 PIOVESAN, F. Temas de Direitos Humanos. - Sao Paulo: Max Limonad, 
1998. p. 132-133.



direitos humanos. A proposta foi aprovada por 52 votos entre 
os 53 membros da comissao, com a abstengao dos 
Estados Unidos. A decisao da ONU de incluir o acesso a 
medicamentos como um dos direitos humanos transfere a 
questao para o setor publico e impoe novas obrigagdes 
aos Estados, que terao de tratar a questao sob uma nova 
otica, ressaltando a importancia das duas resolugdes 2001/ 
33 e 2001/51, adotadas nas 71° e 75°Sess5es da Comissao 
de Direitos Humanos, respectivamente, na promogao dos 
direitos humanos as pessoas com HIV e pacientes de a ids*.

Por outro lado, a aids, doenga a qual a 
Assembleia da Organizagao das Nagoes. Unidas (ONU) 
dedicou uma sessao especial de 25 a 27 de junho de 2001, 
em Nova lorque (EUA), e a epidemia sanitaria que vem 
fazendo mais vftimas no mundo desde a peste bubonica, 
que matou 30 milhdes de pessoas na Idade Media. Joseph 
Chamie, diretor da Divisao de Populagao do Fundo de 
Populagao da ONU (FNUAP), assegura que nao tern paralelo 
na historia moderna, tendo a aids vitimada mais de 22 
milhoes de vidas desde o seu surgimento, ha 20 anos.

As cifras sao assustadoras: 36 milhdes de 
pessoas estao infectadas com o Virus da Imunodeficiencia 
Humana (HIV), que contamina 15 mil pessoas por dia no 
mundo. O pior foco de infecgao e a Africa Subsaariana, com 
25,3 milh5es de doentes ou portadores do virus, segundo 
numeros do Programa Conjunto das Nagoes Unidas para o 
HIV/aids (UNAIDS), que reune cinco escritorios das Nagoes 
Unidas, o Banco Mundial e a Organizagao Mundial de Saude. 
Nessa regiao, onde os tratamentos sao inadequados, para 
nao dizer inexistentes, vivem 70% dos adultos e 80% das 
criangas infectadas no mundo, de acordo com dados de 
dezembro de 2000108.

100

*  ResolupSes n° 2001/33 e de n° 2001/51, da Comissao de Direitos Humanos/ 
ONU.
108 Aids e a pior epidemia sanitaria desde a Idade Media. Bol Brasil on line, 25/ 
06/2001. Disponivel em: < http://www.terra.com.br/mundo/2001/06/25/060.htm 
>. Acesso em: 26 jun. 2001.

http://www.terra.com.br/mundo/2001/06/25/060.htm
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Para se ter uma ideia, a ONU advertiu e 

langou uma mobilizagao internacional para lutar contra a 
epidemia durante a Sessao Especial realizada em Nova 
lorque (EUA), ressaltando que a aids, alem de ser um 
problema de saude publica, tem um dramatico custo 
economico, dizima a mao-de-obra e reduz o Produto 
Nacional Bruto (PNB) dos pafses atingidos pelo virus. A “aids 
arruina as economias”, resumiu Juan Somavia, diretor-geral 
da Organizagao Internacional do Trabalho (OIT).

Por sua vez, a pandemia provoca uma 
redugao de ate 2% do crescimento economico dos pai'ses 
em desenvolvimento mais atingidos pelo virus. E, se a doenga 
continuar se propagando no ritmo atual, as projegSes 
indicam que o PNB de varios pafses pode ser reduzido ate 
em 40%, afirmou Mark Malloch Brown, diretor do programa 
das Nagoes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Alem 
disso, Peter Piot, diretor-geral da UNAIDS, concordou que 
a epidemia atinge em particular a forga de trabalho, 
enfraquecendo as economias dos pafses mais afetados. 
“Estima-se que 23 milhoes das 36 milhoes de pessoas 
doentes de aids ou soropositivas tem um trabalho” e que o 
virus - com seu rasto de doenga e morte - traduz-se para 
as empresas em milhbes de horas de trabalho perdidas, 
pelo que a pandemia tem um enorme impacto nas 
corporagoes, diminuindo seus lucros, concluiu Juan 
Somavia109.

As normas internacionais de dire itos 
humanos proveem uma estrutura coerente e normativa para 
a analise do problema relacionada as pessoas com HIV/ 
aids, permitindo implementar mudangas legais por meio de 
mecanismos processuais e institucionais aos estados- 
membros.

Para a UNAIDS e a Inter-Parliamentary Union

109 Aids dizima mao-de-obra e reduz crescimento global. Bol Brasil on line, 26/06/ 
2001. DispomVel em: < http:// www.terra.com.br/mundo/2001/06/26/110.htm >. 
Acesso em: 26 jun. 2001.

http://www.terra.com.br/mundo/2001/06/26/110.htm


(IPU), a falta de protegao dos direitos humanos incentiva a 
epidemia pelos menos de tres formas diferentes: aumenta 
o impacto da epidemia sobre as pessoas que vivem com 
HIV/aids e aquelas que se presumem estar infectadas, 
assim como suas fami'lias e amigos. Por exemplo, uma 
pessoa que foi demitida de seu trabalho por ser portadora 
do HIV enfrenta problemas como o tratamento dispendioso 
e a necessidade de continuar mantendo a suafamilia e seus 
dependentes. As pessoas sao mais vulneraveis a infecgao 
quando seus direitos economicos, sociais ou culturais nao 
sao respeitados. Por exemplo, urn refugiado pode estar 
separado de suas antigas fontes de apoio (como a famflia) 
e e mais provavel que se engaje em atividades que coloquem 
sua saude em risco (como sexo nao seguro) e, na ausencia 
de direitos politicos e civis, a iiberdade de expressao e 
associagao e restringida e, portanto, e dificil ou impossfvel 
para a sociedade civil responder efetivamente a epidemia. 
Em alguns pai'ses, a educagao e disseminagao de 
informagdes entre colegas e tolhida por leis que recusam o 
registro oficial a determinados grupos (ex: prostitutas). Em 
determinados pai'ses, eventos promovidos por ONGs ou 
organizagoes de base comunitaria podem ser vistos como 
atividades ilegais110.

A Convengao n° 111, da OIT, inspirada na 
Declaragao de Filadelfia (1944) e na Declaragao Universal 
dos Direitos do Homem (1948), estabelece a igualdade de 
oportunidades de acesso ao emprego e ocupagao, embora 
possibilite excegoes com reiagao aos impedidos de 
desenvolver normalmente as tarefas em questao e aos que 
exponham a risco os demais colegas de trabalho. O principio 
da nao discriminagao e estabelecido nesta Convengao, 
tendo em vista que a igualdade de oportunidade de acesso
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ao emprego e ocupagao independe da sorologia para o HIV 
ou nao.

A discriminagao no emprego e a profissao 
compreendem o acesso a formagao profissional, ao 
emprego e as diferentes profissoes e as condigoes de 
emprego presente na Convengao n°111, impondo a 
eliminagao de todas as formas de discriminagao.

O artigo 1°, alfneas a e b, da Convengao n° 
111, preceitua que:

Toda distingao, exclusao ou preferencia fundada 
na raga, cor, sexo, religiao, opiniao publica, 
ascendencia nacional ou origem social, que tenha 
por efeito destruir ou alterar a igualdade de 
oportunidade ou de tratamento em materia de 
emprego ou profissao e qualquer outra distingao, 
exclusao ou preferencia que tenha por efeito destruir 
ou alterar a igualdade de oportunidade ou de 
tratamento em materia de emprego ou profissao, 
que podera ser especificada pelo Membro 
interessado depois de consultadas as organizagoes 
representativas de empregadores e trabalhadores, 
quando estas existiam, e outros organismos 
adequados.

A Convengao n° 100, de 06/06/1951, da OIT, 
trata “a Igualdade de remuneragao entre o homem e a mulher, 
dispondo sobre a igualdade de remuneragao entre mao-de- 
obra masculina e a mao-de-obra feminina, por urn trabalho 
de igual valor” . Assim, consagrado pelo art. 427, do Tratado 
de Versailles e inserido no preambulo da Constituigao da 
OIT, a afirmagao do principio “para igual trabalho, mesmo 
salario”, sem distingao de sexo.

Caso haja injustificada diferenciagao no 
tratamento entre trabalhadores estara caracterizada a 
discriminagao. Paratanto, nao basta apenas nao discriminar, 
e necessario criar mecanismos para que os trabalhadores



que fazem parte de grupos marginalizados, portadores de 
HIV, paciente de aids ou nao, possam garantir a 
implementagao do direito a igualdade de remuneragao entre 
homens e mulheres.

Em 1988, a Organizagao Internacional do 
Trabalho e a Organizagao Mundial de Saude (OMS) 
assinaram em conjunto um texto que deveria servir como 
ponto de referenda para a nao discriminagao, uma 
declaragao eiaborada pela reuniao de consuita sobre aids 
no Local de Trabalho111. Neste documento afirma-se que a 
infecgao por HIV nao representa motivo para o rompimento 
da relagao empregaticia, que pessoas infectadas devem 
ser capazes de trabalhar enquanto estiverem habilitadas, 
em termos medicos, a desempenhar suas fungoes, que 
devem receber protegao contra a estigmatizagao e 
discriminagao de colegas de trabalho, de sindicatos, de 
empresarios, de empregadores e clientes e, ainda, que nao 
devem ser realizados exames para levantamento dos 
trabalhadores infectados112.

A Resolugao 4124, da OMS, eiaborada em 
Genebra, no dia 13 de maio de 1988, disciplinou no seu 
preambulo que:

Aquadragesima primeira Assembleia Mundial de 
Saude convencida de que o respeito pelos Direitos 
Humanos e dignidade dos portadores do VIH e 
pessoas com SIDA, bem como membros de 
grupos populacionais, e vital para o sucesso dos 
programas nacionais de prevengao e controle da 
SIDA e para estrategias globais dos Estados- 
Membros, particularmente na ampliagao dos 
programas nacionais para fora de suas fronteiras,
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de Coordenagao em Igualdade e Direitos Humanos. Ministerio Publico da Uniao e 
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sempre visando a prevengao e ao controle da 
infecgaopelo VIHe pessoas com SIDA, bem como 
membros de grupos populacionais e, para evitar 
agoes discriminatorias e estigmatizagdes dessas 
pessoas no momento de se empregar, viajar e 
garantir a confidencialidade do teste para detecgao 
doVIH.113

Desse modo, a OMS estabeleceu agoes 
preventivas concretas aos Estados-membros para diminuir 
o avango da pandemia em diversas regioes,

Na abordagem internacional, tanto a OiT 
como o OMS tern defendido que a infecgao por HIV nao 
constitui justificativa valida para a demissao. Assim como 
na ocorrencia de muitas outras doengas, as pessoas com 
HIV devem ter seu direito ao trabalho assegurado enquanto 
estiverem aptas a faze-lo, do ponto de vista medico. A 
situagao atual exige urn quadro que demanda medidas 
ousadas e inovadoras para a transtormagao desse cenario, 
onde os atores sociais percam o medo de “mostrar a cara”, 
combatendo a dissimulagao e o preconceito, fazendo valer 
sua cidadania, sobretudo, o direito ao trabalho e jamais ter 
medo de assumir para si sua condigao soroiogica positiva.

Uriarte considera que no ambito estritamente 
laboral, o tratamento do trabalhador afetado pelo virus HIV e 
paciente de aids, ou de qualquer outra enfermidade conexa, 
deve estar prescindido do princfpio da nao discriminagao, 
quando afirma que:

Si bien, casi no existen normas especfficas que 
regulen las repercusiones del HIV y del SIDA sobre 
el ambito de las relaciones laborales. Existen si 
normas generales, como varios convenios 
internacionales del trabajo, que son de aplicacion 
a este caso e inducen soluciones aparentemente
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106
adecuadas, sin perjuicio de algunos aspectos 
concretos sujetos a debate. El analisis del derecho 
nacional interno podria revelar algunos desajustes, 
sin perjuicio de la viabilidad de la construction de 
soluciones doctrinales a partir de los principios.114

A protegao international as pessoas com HIV 
e paciente de aids, no que tange a Comissao de Direitos 
Humanos da Organizagao das Nagoes Unidas, reunida em 
Genebra, Suiga, nos dias 23 e 24 de abril de 2001, aprovou 
as Resolugoes 2001/33 e 2001/51, adotadas nas 71“ e 75“ 
Sessoes, respectivamente.

A Resolugao 2001/33 reconhece o acesso a 
medicamentos como um dos direitos humanos, no contexto 
da pandemia da aids e como um dos elementos 
fundamentals para alcangar gradativamente a plena 
realizagao dos direitos de toda pessoa infectada pelo virus 
HIV.

A Resolugao 2001/51 ressalta a constants 
preocupagao que, em muitos pai'ses, muitas pessoas 
infectadas e afetadas pelo HIV, assim como aquelas 
presumidamente infectadas, estao sendo discriminadas na 
legislagao, nas polfticas publicas e na pratica. Destacando 
a importante fungao desempenhada pela UNAIDS em 
cooperagao com os orgoes pertinentes do sistema das 
Nagoes Unidas, em particular da O ficina do Alto 
Comissionario das Nagoes Unidas para os Direitos 
Humanos e por organizagoes de pessoas que vivem com o 
HIV/aids, a promogao e protegao dos direitos humanos no 
contexto do HIV/aids, incluindo a luta contra a discriminagao

m URIARTE, O. E. AIDSe Direito doTrabalho. In: Revista de Direito do Trabalho, 
n° 83, set. 1993, p. 56. ( Pois bem, em nao havendo normas especfficas que 
regulem as repercussoes do HIV e da SIDA sobre o ambito das relagoes laborais. 
Ha normas gerais, como varios convenios internacionais do trabalho, que sao 
de aplicagao a este caso e induzem solugoes aparentemente adequadas, sem 
prejuizos de alguns aspectos concretos sujeitos a debate. A analise do direito 
nacional interno poderia revelar alguns desajustes da construgao de solugoes 
doutrinarias a partir dos principios.)
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das pessoas com HIV/aids e as atividades de prevengao, 
tratamento e atengao.

Reitera, ainda, a Resolugao que a 
discriminagao, baseada na situagao relativa ao HIV ou a 
aids real ou presumida, esta proibida pelas atuais normas 
internacionais de direitos humanos e que deveria interpretar 
a expressar “ou qualquer outra condigao” dos dispositivos 
sobre a nao discriminagao dos textos internacionais de 
direitos humanos abarca o estado de saude, incluindo o 
HIV/aids.

O esforgo que a Comissao de Direitos 
Humanos, da ONU, tern demonstrado, nos ultimos tempos, 
atraves do Secretario-geral, Kofi Annan, com a necessidade 
de intensificar meios para garantir o respeito e a observancia 
universal dos dire itos humanos e as liberdades 
fundamentais de todos, reduzindo a vulnerabilidade das 
pessoas infectadas e afetadas pelo HIV/aids e impedindo a 
discriminagao e estigmatizagao relacionadas a pandemia 
do HIV/aids. Toda essa preocupagao consiste no aumento 
dos problemas relacionados a pandemia da aids, desde os 
aspectos socio-culturais, passando pelo politico-economico 
de todos os paises, particularmente da maioria dos paises 
de baixo nivel de desenvolvimento.

A inclusao no contexto social das pessoas 
trabalhadoras, com sorologia para o virus HIV, permite a 
participagao desses grupos vulneraveis no combate ao 
preconceito e a discriminagao, sobretudo nas relagoes de 
trabalho.

Nesse sentido, enfatiza Piovesan que:

a igualdade e a discriminagao pairam sob o binomio 
inclusao - exclusao. Enquanto a igualdade  
pressupoe form as de inclusao social, a 
discriminagao implica na violenta exclusao e 
intolerancia a diferenga e diversidade. O que se 
percebe e que a proibigao da exclusao, em si 
mesma, nao resulta automaticamente na inclusao.
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Logo nao e suficiente proibir a exclusao, quando o 
que se pretende e garantir a igualdade de fato, 
com a efetiva inclusao social de grupos que 
sofreram e sofrem um consistente padrao de 
violencia e discriminagao.115

Rui Barbosa ensina que e preciso tratar 
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na 
medida em que eles se desigualam. Observa-se que so 
havera adequagao juridica da norma discriminatoria quando 
existir uma compatibilidade entre esta e os interesses 
acolhidos no sistema constitucional e que discriminagoes 
legais sao instrumentos normativos fundamentals para 
conferir eficacia plena e real ao principio da igualdade.

E seguindo essa linha de raciocinio que o 
jud iciario  tern entendido e combatido os casos de 
preconceito e de discriminagao, nao somente em relagao 
as pessoas portadores do HIV, pacientes de aids, mas toda 
e qualquer exclusao ou tratamento desigual em que o 
cidadao ve-se desrespeitado nas relagoes de trabalho.

Neste contexto, o Direito dos Direitos 
Humanos nao rege as relagoes entre iguais; opera 
precisamente em defesa dos ostensivamente mais fracos 
e vulneraveis116, nas palavras de Trindade, ressaltando que 
nas relagoes entre desiguais, posiciona-se em favor dos 
mais necessitados de protegao.

4.1.1.1 O Codigo de Trabalho para Portadores do HIV/
aids da OIT

A OIT recomenda aos pafses membros, 
dentre outros, as seguintes medidas: fomentar o espirito de 
compreensao para com as pessoas infectadas pelo virus e

115 PIOVESAN, temas de direitos humanos..., p. 134.
116 TRINDADE, A. A. C. In: PIOVESAN, F. Direitos Humanos e Direito 
Constitucional Internacional. 3' Max Limonad: Sao Paulo. 1997, p. 20



os pacientes com aids; proteger os direitos humanos e a 
dignidade das pessoas infectadas pelo HIV e/ou doentes 
com aids e evitar toda medida d iscrim inatoria ou 
estigmatizante contra elas na provisao de servigos, 
empregos e viagens.

A Recomendagao n° 166, de 22/06/1982, da 
OIT, determina que “nao se devera por fim a relagao de 
trabalho, a menos que exista para isso uma causa justificada, 
relacionada com sua capacidade ou sua conduta, ou 
baseada nas necessidade do funcionamento da empresa, 
estabelecimento ou servigo”.

Em reuniao realizada nos dias 25 a 27 de 
junho de 2001, em Nova lorque (EUA), foi apresentado, 
formalmente, na Assembleia Especial da Organizagao das 
Nagoes Unidas, urn novo Codigo para proteger os direitos 
trabalhistas de pacientes com Aids.

0  Codigo, primeiro instrumento do genero 
que define uma polftica para a doenga no ambiente de 
trabalho, rejeita todas as formas de discriminagao contra 
os pacientes com aids, foi aprovado pelo conselho, orgao 
deliberative da OIT, formado por 28 representantes 
governamentais e 14 representantes de empregados e 
empregadores.

Para o porta-voz da OIT, John Doohan: “A 
saude e sempre uma questao na contratagao e seria ingenuo 
supor que a Aids nao estaria sendo levada em consideragao 
no momento de contratar uma pessoa”117.

A OIT recomenda que exames de aids nao 
devem ser realizados em candidatos a uma vaga de 
emprego e para pessoas ja empregadas, os exames devem 
ser voluntaries. Quando uma pessoa e exposta a infeegao 
em potencial no ambiente de trabalho deve ser 
encaminhada para atendimento medico.
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Embora nao tenha forga de lei, o Codigo 

representara uma importante mensagem moral e politica 
aos 191 estados-membros da OIT, incluindo o Brasil, com 
representantes de sindicatos e empregadores, uma das 
mais antigas organizagoes mundiais. O Codigo apresenta 
no primeiro dos nove princfpios que a aids deveria “ser 
tratada como qualquer outra doenga grave” e tambem preve 
o fim da discriminagao em pianos de saude e defende todas 
as informagoes relacionadas a condigao de HIV.

O Codigo de Trabalho para Portadores do 
HIV/aids da OIT e apresentado como urn avango necessario, 
servindo de base aos estados-membros, com Name de 
moral e politica a implementarem nos ordenamentos 
juri'dicos nacionais. De acordo com o diretor-geral da OIT, 
Juan Somavia, o codigo e o documento mais abrangente 
de polftica de trabalho no que se refere ao HIV/aids ja 
elaborado, abordando a situagao presente como tambem 
as consequencias futuras no ambiente de trabalho.

4.1.1.2 A legislagao trabalhista nacional

O ordenamento jurid ico brasileiro tern 
evoluido ainda que lentamente em relagao ao fato social. 
Para se ter uma ideia, o Codigo Civil Brasileiro, que entre 
1917 e 1943 foi o principal instrumento a reger as relagoes 
de trabalho, quando o inciso III, do artigo 1.229, estabelece 
que “sao justas as causas para dar o locatorio por findo o 
contrato a enfermidade ou qualquer outra causa que tome 
o locador incapaz dos servigos contratos”.

Como se ve, a partir de 1943, com a 
aprovagao da Consolidagao das Leis do Trabalho, esse 
dispositivo passou a ser detalhado com maior previsao no 
artigo 482, regulando as relagdes de trabalho. Para 
SAMPAIO, o disposto civil que regulamentava as relagoes 
de trabalho hoje parece esdruxulo, desumano e urn atentado 
a cidadania do trabalhador brasileiro, mas foi aceito como
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justo e natural durante muito tempo118.

As leis que regem as relagoes trabalhistas 
nem sempre conseguem resolver todos os conflitos. A 
Constituigao Federal de 1988, Constituigao-cidada, 
cognominada por Ulisses Guimaraes, traz o respeito dos 
direitos e garantias individuals de todo urn povo. A 
Consolidagao das Leis do Trabalho contem as leis que 
disciplinam as relagoes trabalhistas.

Nesse caso, nao ha legislagao nacional que 
proteja o trabalhador com sorologia positiva para HIV da 
dispensa arbitraria ou sem causa, fazendo com que se 
discuta a estabilidade provisoria do portador do virus HIV, 
em acordo e convengao coletivas de trabalho. Alem de se 
omitir quanto a qualquer dano moral resultante da relagao 
de trabalho entre o trabalhador soropositivo e o seu 
empregador.

Em relagao a protegao do direito economico 
fundamental ao pleno emprego, o portador do HIV e paciente 
de aids sofrem discriminagao devido a sua condigao 
sorologica. Pode-se ocorrer discriminagao por parte de 
alguns colegas de trabalho, mesmo quando o empregador 
mantem o trabalhador exercendo suas atividades.

No Direito Brasileiro, apos a promulgagao da 
Constituigao da Republica Federativa do Brasil, de 1988, 
quanto a problematica da aids em relagao ao trabalho, como 
direito economico fundamental, pode-se destacar alguns 
preceitos constitucionais que embalsam o pensamento dos 
operadores do direito.

Segundo o artigo 1° , inciso IV, da 
Constituigao Federal, os valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa fazem parte dos fundamentos do Estado 
democratico de direito. Por sua vez, o artigo 170, inciso VIII, 
da Constituigao, disciplina a ordem economica, fundada na 
valorizagao do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo

118 SAMPAIO, R. AIDS, RAQA, SEXO E DANO MORAL. In: Revista Consulex. Ano 
II, n° 18. Brasilia. Jun. 1998. p. 27.



por fim assegurar a todos existencia digna, assim como o 
artigo 193, tratando da ordem social como base o trabalho, 
conforme os ditames da justiga social, observados a busca 
do pieno emprego, dentre outros princtpios.

O artigo 5°, inciso XLI, da Carta Magna, 
disciplina que a lei punira qualquer discriminagao atentatoria 
dos direitos e iiberdades fundamentais. A protegao aos 
direitos e iiberdades fundamentais cabe ao Estado garantir 
a tutela jurisdicional. Neste caso, a discriminagao, seja 
atraves das condutas de praticar, induzir ou incitar a 
discriminagao ou preconceito de raga, etnia, reiigiao ou 
procedencia nacional, e urn atentado a dignidade humana e 
ao principio da igualdade constitucional. A punigao ao referido 
artigo e disciplinada na legislagao ordinaria, definindo os 
crimes resultantes de preconceitos de raga, cor, reiigiao ou 
procedencia nacional, por meio da Lei n° 7.716, de 05/01/ 
1989, com alteragdes pela Lei n° 9.459, de 13/05/1997.

O direito de despedir o empregado nao e 
absoluto por parte do empregador, pelo fato deste utilizar 
de forma arbitraria - art. 7°, inciso I, da Carta Magna. Significa 
que a norma protegera a relagao de emprego diante da 
despedida arbitraria ou sem justa causa, prevendo 
indenizagao compensatoria, dentre outros direitos.

No tocante ao artigo 3°, inciso IV, a norma 
constitucional brasileira promovera o bem de todos e 
protegera, neste caso, o trabalhador para que este nao seja 
alvo de preconceitos de origem, raga, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminagao.

A dignidade da pessoa humana, 
particularmente do trabalhador, e mencionada no artigo 1°, 
inciso III, quando a Constituigao Federal de 1988 consagra 
como princfpio fundamental o fato de 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 que traz consigo a pretensao 
ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se
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um mmimo invulneravel que todo estatuto jurfdico deve 
assegurar (...)”.119

A legislagao trabalhista tutela a pessoa fi'sica 
do trabalhador120, de acordo com Martins. A CLT disciplina 
no seu artigo 3° que o empregado e toda pessoa f isica, que 
presta servigo de natureza nao eventual a empregador, sob 
a dependencia deste e mediante salario. A relagao que 
disciplina os servigos prestados pela pessoa juridica sao 
regulamentados pelos Codigos Civil, Consumidor e 
Comercial.

O trabalhador, portador de HIV ou paciente 
de aids, tem os mesmos direitos e deveres que qualquer 
outro trabalhador, sem excegao. O empregador tem a 
obrigagao de zelar pela qualidade de vida de seus 
empregados, nao podendo ter atitudes discriminatorias no 
local de trabalho. Assim como, o empregado nao pode ser 
obrigado a divulgar seu status de portador do HIV aos 
empregadores, embora casos excepcionais, envolvendo 
comportamento irresponsavel, possam ser tratado de 
acordo com dispositivos da legislagao de saude publica121.

Tendo em vista os problemas surgidos no 
mundo do trabalho com o HIV/aids, fez-se necessario a 
elaboragao de normas especfficas neste sentido.

A Portaria Interministerial (Saude e Trabalho) 
n° 3.195, de 10/08/1988, determina a inclusao de agoes de 
prevengao ao HIV/aids em suas atividades, alem de 
implementar programas de prevengao de aids no local de 
trabalho, independentemente da existencia de empregado 
soropositivo na empresa, e a Portaria Interministerial (Saude, 
Trabalho e da Administragao) n° 869, de 11/08/92, proibe,

119 MO RAIS, A. Direitos humanos fundamentais: comentarios aos artigos 
1° a 5° da Constituigao da Repubiica Federativa do Brasil, doutrina e 
jurisprudencia. - Sao Paulo: Atlas, 1997. - (Colegao temas jurfdicos; 3). p.60.
120 MARTINS, op.cit., p. 39.
121 Compendio para legisladores sobre HIV/AIDS, legislagao e direitos humanos: 
agao para combater o HIV/AIDS em virtude de seu impacto devastador sobre os 
aspectos humano, economico e social., op.cit., p. 73.



no ambito do Servigo Publico Federal, a exigencia de teste 
para detecgao do virus de imunodeficiencia adquirida, tanto 
nos exames pre-adm issionais quanto nos exames 
periodicos de saude.

A Lei n° 7.670, de 08/09/1988, garante os 
direitos trabalhistas e previdenciarios dos trabalhadores 
vivendo com HIV/aids, incluindo o levantamento do saldo de 
sua conta vinculada do FGTS, independentemente da 
rescisao do contrato individual de trabalho; a Lei n° 8.213. 
de 24/07/91, dispoe sobre os pianos de beneffcios da 
previdencia social e a Resolugao n° 2, de 17/12/92, do 
Conselho Diretordo Fundo de Participagao do PIS/PASEP, 
dispoe sobre a liberagao do saldo das contas do Programa 
de Integragao Social (PIS) e do Programa de Formagao do 
Patrimonio do Servidor Publico (PASEP). A Lei n° 9.029, de 
13/04/95, proibe a exigencia de atestados de gravidez e 
esterilizagao e outras praticas discriminatorias, para efeitos 
admissionais ou de permanencia da relagao juridica de 
trabalho e a Lei n° 9.313, de 13/11/1996, dispoe sobre a 
distribuigao gratuita de medicamentos aos portadores do 
HIV e pacientes de aids.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) 
emitiu parecer n° 05, de 18/02/89, dispondo sobre a 
realizagao de teste sorologico para a aids como exame 
admissional, pois este viola o direito do trabalhador e fere a 
CLT, e nao encontra respaldo tecnico, cientifico ou etico. 
Como parecer, o CFM torna publico aos associados da 
preocupagao da categoria profissional para a nao realizagao 
dos referidos testes, sob pena de infragao etica e, 
posteriormente, as sangoes legais.

Qualquer informagao sobre o empregado ao 
empregador deve cingir-se a aptidao para o trabalho; ja o 
parecer n° 11, de 14/02/92, complementa o Parecer CFM n° 
14/88 no tocante aos aspectos eticos envolvendo a aids e a 
Resolugao n° 1.359, de 11/11/92, considerando o profundo 
impacto que a doenga provoca no paciente portador do HIV,
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limitando a sua atividade ffsica, tornando-a fi'sica, moral e 
psicologicam ente vulneravel, resolve entre outros 
dispositivos proibir a realizagao compulsoria de sorologia 
para HIV, em especial como condigao necessaria a 
internamento hospitalar, pre-operatorio, ou exames pre- 
admissionais ou periodicos e, ainda, em estabelecimento 
prisionais.

Para dirimir conflitos entre empregados e 
empregadores, cria-se o Conselho Empresarial Nacional 
de Prevengao ao HIV/aids no local de trabalho, atraves da 
Portaria Ministerial (saude) n° 3.717, de 08/10/98, por iniciativa 
de empresas e do proprio governo federal para sensibilizar 
e humanizar as relagoes de trabalho sobre a prevengao, 
controle e impacto das DST/aids, promovendo a saude 
dos empregados, junto as empresas.

Mesmo que a Constituigao Federal de 1988 
tutele o direito ao pleno emprego e a sua melhoria de 
condigao social, sem distingao: no trabalho, sexo, cor, raga, 
idade, estado civil, salarios e incentivos especfficos nos 
termos da lei, aos trabalhadores urbanos e rurais, referente 
prerrogativa diverge na vida cotidiana quando o trabalhador 
urbano ou rural tern na sua corrente sangufnea o virus HIV.

A Folha de Sao Paulo, jornal de circulagao 
nacional, noticiou, em 30 de novembro de 1994, materia 
em que o Tribunal de Justiga do Estado de Santa Catarina 
estava exigindo a realizagao do teste anti-HIV para admitir 
seus funcionarios, constante na lista de exames pedidos 
pela Junta Medica Oficial do Poder Judiciario Estadual122.
O caso tomou uma dimensao tamanha, tendo em vista que 
o Poder Judiciario da regiao sul demonstra uma maior 
sensibilidade frente as demandas de violagbes aos direitos 
e garantias fundamentals, servindo de espelho perante todos 
os tribunals superiores, resultante em jurisprudencias 
ineditas para todo o pais.
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O Poder Judiciario da regiao sul diferencia- 

se das outras regioes pelo fato de haver uma corrente de 
pensamento dos magistrados, em todos os niveis que estao 
buscando uma alternativa nas decisoes sem prejui'zo dos 
preceitos legais existentes.

O presidente da Junta Medica, Jose Carlos 
do Nascimento, demonstrou a imprensa que a exigencia 
estendia-se a todos os servidores do Tribunal de Justiga, 
desde a pessoa que serve o cafezinho ate o magistrado 
que deseja ingressar naquele orgao publico.

A saida que o Presidente do Tribunal de 
Justiga do Estado de Santa Catarina, Tycho Brahe 
Fernandes Neto, encontrou foi a de que nao sabia da 
exigencia feita pelo Tribunal de pedir o teste anti-HIV para 
as admissoes e que iria analisar o caso especificamente.

Em suma, houve, realmente, a discriminagao 
associada ao preconceito moral, alem da violagao aos 
direitos e garantias fundamentais de todos os cidadaos 
inscritos no referido processo seletivo do Tribunal de Justiga 
do Estado de Santa Catarina. Fato esse que serviu de 
exemplo aos orgaos publicos, sobretudo para a nao exigencia 
dos exames anti-HIV por caracterizar uma serie de 
preconceitos, causando aos participantes do processo 
seletivo urn impacto psicologico; constrangimento imoral e 
ilegal, incoerencia da Instituigao que representa por si so 
(Poder Judiciario).

A obrigatoriedade do teste-HIV na admissao 
do empregado ou durante a vigencia do contrato de trabalho 
e vedada pela interpretagao sistematica dos dispositivos 
constitucionais, trabalhistas, administrativos e etico- 
profissionais, bem como pelas Recomendagoes da OIT.

A Portaria n° 869, de 11/08/92, do Ministerio 
da Saude, profbe a exigencia de teste anti-HIV tanto nos 
exames admissionais como nos demissionais e periodicos. 
A referida portaria esta em consonancia com os preceitos 
adotados em 1988, na reuniao sobre a SIDA/aids no local



de trabalho, em Genebra, da OMS, cabendo ao empregador 
a liberdade para decidir quern deve empregar, mas nao Ihe 
e permitido exigir o teste sorologico, enquanto condigao de 
admissao ou manutengao do contrato de trabalho.

Sabe-se que ha inumeros casos dessa 
natureza, resultado das relagoes de trabalho, mas toda 
“romaria” que envolve o ato discriminatorio, ate a formagao 
do processo judicial, e uma longa cruzada.

Percebe-se, entao, que a Constituigao 
Federal de 1988 e legislagao ordinaria asseguram a protegao 
a pessoa humana contra toda e qualquer conduta que possa 
caracterizar preconceitos de cor, raga, sexo, idade, origem 
e quaisquer outras formas de discriminagao.

Os direitos sociais, consagrados pelo 
legislador-constituinte, no artigo 6°, asseguram a educagao, 
a saude, o trabalho, o lazer, a seguranga, a previdencia 
social, a protegao a maternidade e a infancia, a assistencia 
aos desamparados, associados ao direito de igualdade, tudo 
na forma estabelecida pela propria Lei fundamental.

Os direitos sociais do cidadao-trabalhador, 
contidos no artigo 6°, da Constituigao Federal de 1988, 
desdobrou-se em direitos trabalhistas individuais, inseridos 
no ambito da relagao individual de trabalho e direitos 
trabalhistas coletivos, resultados dos acordos, convengoes 
e dissfdios coletivos, como autonomia privada negocial 
coletiva e do poder normativo de competencia da Justiga 
do Trabalho.

Por sua vez, “a norma de direito social, por 
configurar elemento voltado a consecugao do Estado social, 
uma vez ingressa na Constituigao, e dela irretiravel, sob 
pena de assujeitar-se a fiscalizagao de constitucionalidade 
a tentativa de suprimi-la”123, tornando-se assim, norma de 
eficacia absoluta. Entende-se que o legisladorao disciplinar 
a questao no texto constitucional nao podera retira-lo ou
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suprimi-lo, sob pena de infringir o disposto das clausulas 
constitucionais de intocabilidade anunciadas pelo paragrafo 
4°, do artigo 60, da Garta Magna.

Silva Neto nos remete ao fato da inclusao ou 
nao das normas constitucionais trabalhistas no rol das 
clausulas “petreas” que dependera, em grande parte, da 
tecnica interpretativa a ser utilizada. Assim, a interpretagao 
constitucional langa mao de tecnicas outras mais 
consentaneas a realidade da constituigao, tida e havida 
como fenomeno nao apenas circunscrito a esfera jurfdica, 
mas tambem politica, economica, cultural124.

Piovesan alude a dignidade humana e aos 
dire itos fundamentals como pilares dos princfpios 
constitucionais que incorporam as exigencias de justiga e 
dos valores eticos, dotados de uma especial forga expansiva, 
projetando-se portodo o universo constitucional e servindo 
como criterio interpretative de todas as normas do 
ordenamento juridico nacional em vigor125.

Poder-se-ia d izer que essa norma 
constitucional e dirigida ao legislador, nao se aplicando a 
situagoes particulares. Mas, como encerra ela.um principio, 
deve ser utilizada pelo julgador para corrigir iniquidades como 
aquela representada pela dispensa de urn trabalhador 
portador do HIV. E e certo, ademais, que hoje temos uma lei 
ordinaria que, regulamentando o dispositivo constitucional 
para o ambito trabalhista, estabeleceu que fica “proibida a 
adogao de qualquer pratica discriminatoria e limitativa para 
efeito de acesso a relagao de emprego, ou sua manutengao, 
por motivo de sexo, origem, raga, cor, estado civil, situagao 
familiar ou idade..,” (artigo 1° da Lei n° 9.029, de 13/04/95)126.

Como se sabe, os princfpios sao as fontes 
basilares para qualquer ramo do direito, influindo tanto em 
sua formagao como em sua aplicagao. Em relagao ao
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Direito do Trabalho, nao poderia ser diferente, ja que os 
princfpios estao presentes naqueies dois instantes, era sua 
formagao e na aplicagao de suas normas. Toda forma de 
conhecimento filosofico ou cientffico implica na existencia 
de princfpios. Em face disso, atraves das peculiaridades 
dos principios inerentes a cada ramo do direito e da 
importancia de sua influencia, e que se torna extremamente 
necessario o estudo de tais princfpios.

A importancia dos princfpios deve-se ao fato 
de serem “linhas diretrizes que informam algumas normas 
e inspiram direta ou indiretamente uma serie de solugoes, 
pelo que, podem servir para promover e embasar a 
aprovagao de novas normas, orientar a interpretagao das 
existentes e resolver os casos nao previstos”.127

A doutrina e a jurisprudencia brasileiras, 
somente nos ultimos anos, de forma tfmida, tem dado, 
im portancia ao tema em questao, prevalecendo a 
concepgao de que seu conteudo se refere apenas a normas 
morais ou, no caso especffico dos direitos economicos, 
sociais e culturais, “programaticas”, ignorando o carater 
cogente das normas emanadas do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos, cuja validade ultrapassa a fronteira 
nacional e internacional nas relagoes jurfdicas de direito 
interno128.

O modelo de princfpios de Dworkin 
“reconhece a existencia de direitos morais, ou seja, direitos 
subjetivos originados diretamente por valores (princfpios), 
independentemente da existencia de normas.”129

Chueiri apresenta a igualdade como o 
fundamento da teoria da integridade, tendo a “equidade nela
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p. 18.
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se radica, tornando-se efetiva atraves de procedimentos, 
moralmente justificados, de distribuigao de poder, como por 
exemplo, o reconhecimento das minorias nao como agentes 
distintos da comunidade, mas como a comunidade ela 
mesma.”130

A propria legislagao admite a incidencia dos 
principios gerais ou fundamentals de direito do trabalho 
como fonte formal de aplicagao do Direito do Trabalho, 
conforme se constata da disposigao contida no art. 8°, da 
Consolidagao das Leis do Trabalho131.

Carrion afirma que os princip ios 
fundamentals de Direito do Trabalho “sao os que norteiam 
e propiciam a sua existencia, tendo como pressuposto a 
constatagao da desigualdade das partes, no momento do 
contrato de trabalho e durante seu desenvolvimento.”132 
Note-se, portanto, que o ordenamento juridico trabalhista 
brasileiro admite, de forma expressa, a existencia dos 
principios de direito do trabalho, e, ainda, a sua existencia 
como fonte formal deste ramo de direito e metodo de 
aplicagao e integragao da norma jurfdica.

Em geral, costumam-se apontar varios 
principios que sao peculiares ao Direito do Trabalho, dentre 
os quais, pode-se indicar o princfpio da protegao (‘in dubio 
pro operario”), norma mais favoravel e condigao mais 
benefica), da primazia da realidade, da irrenunciabilidade, 
da continuidade, da boa-fe, da autodeterminagao coletiva 
dentre outros apontados pela doutrina.
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Paragrafo unico. O direito comum sera fonte subsidiaria do direito do trabalho, 
naquilo em que nao for incompativel com os principios fundamentals deste. 
(grifou-se)
132 CARRION, op.cit., p. 64-65.
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Observa-se que no Direito Comum, no qual 

se busca a todo custo a igualdade das partes, o legislador 
trabalhista tern grande preocupagao em estabelecer maior 
amparo a uma das partes, ou seja, objetiva a protegao do 
trabalhador133. Entretanto, essa aparente desigualdade tern 
por finalidade igualar as partes no ambito do Direito do 
Trabalho.

A aplicagao do princfpio da protegao no 
ambito do Direito do trabalho nao reflete quebra da isonomia 
dos contratantes, mas, traduz-se, em perfeita aplicagao da 
igualdade substancial das partes, ja que nao basta a 
igualdade jurfdica para assegurar a paridade da partes, seja 
nas relagoes de direito material seja nas relagoes de direito 
processual.

Sampaio afirma que “a perda do emprego, 
causado por ato ou omissao discriminatorios, pode entao 
gerar duas consequencias: a reintegragao, no caso do 
aidetico - chamada de readmissao pela lei para as situagoes 
envolvendo sexo e raga, e, concomitantemente, a reparagao 
por dano moral.”134

O uso de sua dignidade humana, como valor 
supremo que atrai o conteudo de todos os direitos 
fundamentals do homem, preexistente as Constituigoes ve- 
se violado pelo simples fato do trabalhador portar o virus 
HIV, causador da aids, no ambito das relagoes de trabalho, 
reage de forma a reivindicar seus direitos135.

A analogia utilizada dar-se-a pela conduta do 
empregador ao discrimiriar seu empregado por ser portador 
assintomatico do virus HIV, associando-se ao dispositivo 
relacionado a pratica discriminatoria e a manutengao da 
relagao do emprego por motivo de sexo.

Nesse sentido, o Tribunal Regional do

133. RODRIGUEZ, op.cit., p. 16
134 SAMPAIO, R. op. cit. p. 29.
135 SILVA, J. A. Adignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. 
In: Etica, democracia e justiga. Foz de Iguagu: set. 1994. Livro de Teses da 
XV Conferencia nacional da OAB.



Trabalho do Estado de Minas Gerais prolatou seguinte 
decisao:

RELAQOES DE TRABALHO -  DISCRIM1NAQAO 
-  Uma das grandes contribuigoes da Constituigao 
de 1988, no que concerne as relagoes de trabalho, 
esta em mostrar que toda e qualquer discriminagao 
e odiosa e deve ser veementemente combatida. O 
principio da isonomia alcangou, com a vigente 
Carta Polftica, abrangencia que a ordem jurfdica 
b rasile ira  a inda nao conhecia . A C arta  
Constitucional, no art. 5°, profbe distingoes de 
qualquer natureza, e, no art. 7°, itens XXX e XXXI, 
veda a discriminagao, no tocante a salarios, por 
motivo de sexo, idade, cor, estado civil e deficiencia 
ffsica do trabalhador. Com muito maior razao, e 
reprovavel o comportamento do empregador que 
deu tratamento diferenciado ao obreiro, sem 
nenhum motivo aparente. Aplicagao imediata das 
normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentals, nos termos do paragrafo 1 ° do art. 
5° da Carta Maior.136
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Observa-se que o entendimento, embora de 
um code intermediaria trabalhista, ja insurge na ideia da 
reprovagao jurfdica, sobretudo constitucional, comprovada 
na relagao de trabalho, no tocante a discriminagao por parte 
do empregador que deu tratamento diferenciado ao seu 
empregado.

136TRT 3a R. -  RO 7.574/95 -  3a T. -  Rel. Juiz Jose Roberto Freire Pimenta- DJMG 
03.10.95.
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5. 0 ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO (TST)

Por mais que tenha conhecimento das 
constantes demissoes de trabalhadores com HIV e 
pacientes de aids, mesmo estando no beneffcio do auxflio 
doenga, as empresas continuam desrespeitando as normas 
nacionais e a legislagao internacional da OIT/ONU/OMS que 
melhor tern avangado no assunto.

A defesa e a protegao dos trabalhadores com 
HIV e pacientes de aids assumem o valor da dignidade da 
pessoa humana elevado a princfpio fundamental da Carta 
Magna, contido no artigo 1°, inciso III. Para Piovesan, impoe- 
se como nucleo basico e informador do ordenamento 
jurfdico brasileiro, como criteria e parametro de valoragao a 
orientar a interpretagao e compreensao do sistema 
constitucional instaurado na Carta Magna de 1988.137

Neste momenta, Piovesan menciona que por 
forga do princfpio da norma mais favoravel a vftima, o 
impacto jurfdico do Direito Internacional dos Direitos 
Humanos no Direito brasileiro deve assegurar a prevalencia 
da norma que melhor e mais eficazmente proteja os direitos 
humanos. Ou seja, as normas vem aprimorar e fortalecer o 
grau de protegao dos direitos consagrados no piano 
normativo constitucional138. Particularmente, o Codigo de 
Trabalho para Portadores do HIV/aids, criado pela 
Organizagao Internacional do Trabalho (OIT), servira de base 
na resolugao dos conflitos nas relagoes de trabalho, como 
tambem os Estados-membros assumirao 
responsabilidades na implementagao de normas 
condizentes a recomendagao da ONU, de que o acesso 
aos medicamentos para os portadores do HIV e paciente 
de aids e urn direito humano.

137 PIOVESAN, Temas de direitos humanos..., p. 34-35.
'38 PIOVESAN, temas..., p. 57.



124
O entendimento da jurisprudencia trabalhista 

brasileira, a partir dos anos 90, dentre de 19 decisoes da 
Corte Superior do Trabalho, demonstrou julgamento 
baseado na legislagao constitutional e na laboral vigente, 
assim cofno na integragao dos dire itos humanos. 
Representando, ainda, um mdice elevado nesse periodo, 
haja vista que o acesso as informagoes de prevengao de 
aids nos locais de trabalho era uma das atividades que os 
Ministerios da Saude e do Trabalho, disciplinadas na Portaria 
Interministerial n° 3.195/88, de 10/08/88 - que institufram a 
Campanha interna de Prevengao da Aids (CIPAS). A referida 
portaria tern como finalidade divulgar conhecimentos e 
estimular no interior das empresas e em todos os locais de 
trabalho a adogao das medidas preventivas contra a aids/ 
SIDA, determinando a inclusao dessas agoes as empresas, 
independentemente da existencia de trabalhador portador 
do virus HIV.

Os julgados levaram em consideragao que 
mesmo nao havendo legislagao que assegure as pessoas 
portadoras do virus HIV e pacientes de aids a estabilidade 
provisoria, o empregador nao pode utilizar-se do poder 
potestativo sem justificagao plausivel e, sobretudo, legal para 
demitir seus empregados.

Uma das primeiras decisoes que apreciou a 
materia, pela Colenda Segao de Dissidios Coletivos (SDC), 
doTST, teve o ministro Almir Pazzianotto Pinto como relator, 
em um recurso ordinario, mencionando que se ha no dissfdio 
coletivo clausula, assegurando a estabilidade no emprego 
do portador do virus da SIDA (aids), o empregador nao pode 
demitir o trabalhador. “A despedida por forga de preconceito 
do paciente da SIDA deve ser evitada, para que mantenha 
suas condigoes de vida, trabalhando, ate eventual 
afastamento pela Previdencia”139, enfatiza o relator.

139 Recurso Ordinario em Dissfdio Coletivo (TST) 89.574/93 - Acordao 1.335/94, 
Relator Ministro Almir Pazzianotto Pinto, Segao Especializada em Dissidios 
Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho, in: DJU de 10/2/95. p. 2.023.
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EMENTA: Dissidio Coletivo. Estabilidade. Clausula 
asseguradora de estabilidade no emprego ao 
portador do virus da SIDA(AIDS). Adespedida por 
forga de preconceito do paciente da SIDA deve ser 
evitada, para que mantenha suas condigoes de 
vida, trabalhando, ate eventual afastamento pela 
Previdencia. Recurso Ordinario ao qual, no 
particular, e negado provimento.140

A decisao em questao e resultante do poder 
normativo da Justiga do Trabalho. O TST, nesta hipotese, 
apenas estava referendando decisao de urn Tribunal 
Regional do Trabalho que institufra, em dissidio coletivo, 
garantia de emprego ao portador do HIV.

O parecer do ministro Valdir Righetto, em 
recurso de revista, revela que embora nao haja preceito legal 
que garanta a estabilidade ao empregado com HIV, ao 
magistrado incumbe a fundamentagao dos preceitos 
existentes: principios gerais do direito, da analogia e dos 
costumes para solucionar os conflitos ou lides a ele 
submetidos. No parecer, reconhece o ministro que a “simples 
e mera alegagao de que o ordenamento jurfdico nacional 
nao assegura ao aidetico o direito de permanecer no 
emprego nao e suficiente a amparar uma atitude altamente 
discriminatoria e arbitraria que, sem sombra de duvida, 
lesiona de maneira frontal o principio da isonomia insculpido 
na Constituigao da Republica Federativa do Brasil. Revista 
Conhecida e provido”.141

Por unanimidade da Subsegao Especializada 
em Dissidios Individuais, a turma julgadora conhece do 
recurso por caracterizagao de despedida arbitraria do

140 id.
141 Recurso de Revista - (TST) 217.791/95, Acordao 3473/97, Rel. Ministro Valdir 
Righetto, da Segunda Turma, Subsegao I Especializagao em Dissidios Individuais 
do Tribunal Superior do Trabalho, 14/05/1997, in: DJU de 06/06/97. p. 25.270.



empregado portador do virus HIV, quando a “DECISAO: Por 
unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento 
para determinar a reintegragao do Reclamarite ao emprego, 
bem como para condenar a Reclamada ao pagamento dos 
salarios vencidos a partir da data do ajuizamento da agao 
ate a efetiva reintegragao e implantagao em folha de 
pagamento, conforme se apurar em execugao”.142

Destacam-se outros julgados da Segao de 
Dissfdios Individuals (SDI) que evidenciam uma tendencia 
da mais alta corte trabalhista do pafs em agasalhar a tese 
da nulidade da dispensa discriminatoria, exatamente como 
sustentado anteriormente.

Em recurso de revista, o ministro Jose 
Luciano de Castilho Pereira relatou parecer em que a 
Segunda Turma entendeu o seguinte:

EMENTA: REINTEGRAQAO -  EM PREGADO  
PO R TA D O R  DO V IR U S  DA A ID S  -  
C A R A C T E R IZ A Q A O  DE D E S P E D ID A  
ARBITRAr iA. Muito nao haja preceito legal que 
garanta a estabilidade ao empregado portador da 
sindrome da imunodeficiencia adquirida, ao 
magistrado incumbe a tarefa de valer-se dos 
princi'pios gerais do direito, da analogia e dos 
costumes para solucionar os conflitos ou lides a 
ele submetidas. A simples e mera alegagao de 
que o ordenamento juridico nacional nao assegura 

/  ' ' ao aidetico o direito de permanecer no emprego
, /  nao e suficiente a amparar uma atitude altamente

discriminatoria e arbitraria que, sem sombra de 
duvida, lesiona de maneira frontal o principio da 
isonomia insculpido na Constituigao da Republica 
do Brasil. Revista Conhecida e provido.143
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Inconformada com a decisao da Colenda 
Turma, a empresa recorreu, baseada no art. 894, alinea 
“a”, da CLT, alegando que o entendimento adotado pela 
mesma, mantendo a reintegragao do reclamante, violou o 
princfpio constitucional da isonomia e os artigos 2° e 7°, 
inciso I, da Carta Magna.

Neste caso, o parecer do ministro Leonaldo 
Silva, junto aos embargos em recurso de revista apresenta 
o fato de que:
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nao obstante inexista no ordenamento juri'dico lei 
que garanta a permanencia do empregado portador 
da Sindrome de Imunodeficiencia Adquirida- SIDA, 
nao se pode conceberque o empregador, munido 
do poder potestativo que Ihe e conferido, possa 
despedir de forma arbitraria e discriminatoria o 
empregado apos tomar ciencia de que este e 
portador do virus HIV. Tal procedimento afronta o 
princfpio fundamental da isonomia insculpido no 
‘caput’ do art. 3° da Constituigao Federal.144

Observa-se no referido parecer que o relator 
constatou que a empresa-reclamada, quando tomou 
conhecimento de que o trabalhador era portador do virus 
HIV, apos conclusoes de instancias ordinarias, efetuou o 
despedimento do mesmo, de forma arbitraria, privando-o 
de receber o beneficio previdenciario a que tern direito e 
talvez a aposentadoria, nos termos da Lei n°. 7.670/88.

Ressalta, ainda, no referido parecer que o 
procedimento adotado pela empresa resultou segundo o 
relator de urn “ato puramente discriminatorio, penalizando 
com o desemprego aquele que ja tern de conviver com o 
sofrimento de ser portador de uma doenga que ate os dias

144 Embargos em Recurso de Revista - (TST) 205.359/95, Acordao 205.359, Rel. 
Ministro Leonaido Silva, da Primeira Turma, Subsegao i Especializagao em 
Dissidios Individuals do Tribunal Superior doTrabalho, in: DJU de 14/05/1999. p. 
43.



de hoje nao tern cura, nao se pode concluir, em sa 
consciencia, que a decisao embargada tenha afrontado 
literalmente o principio da legalidade (artigo 5°, inciso II, da 
Constituigao Federal)”.145

Diante desses fundamentos, os ministros da 
Subsegao I Especializada em Dissfdios Individuals, doTST, 
por unanimidade, nao conhecer integralmente dos 
embargos. Entao, a reintegragao no emprego ficou 
assegurada ao trabalhador, haja vista que a despedida 
decorreu de ato estritamente discriminatorio.

A Terceira Turma, do TST, em outro recurso 
de revista, entendeu o seguinte:

EMENTA: RECURSO DE REVISTA. PORTADOR 
DO V IR U S  H IV. C O N H E C IM E N T O  DO  
EMPREGADOR. LEI N°. 7670/88, DE 08-09-88. 
ART. 476/CLT. DESPEDIDA OBSTATIVA. Ao 
dispensar o empregado, sem justa causa, portador 
da sindrome a epoca (com doenga ja manifestada) 
a Recorrida impediu a obtengao do benefi'cio 
previdenciario, quando usufruiria de licenga nao 
rem unerada. Principios constitucionais de 
dignidade da pessoa humana e dos valores sociais 
do traba lho . Art. 1 Y III/IV /C F . R ecurso do 
Reclamante provido.146

Observa-se neste caso, que o recurso de 
revista foi interposto pelo trabalhador, portador do virus HIV, 
tendo em vista que a decisao do TRT, da 2a Regiao, proveu 
o recurso ordinario da empresa-reclamada para afastar a 
condenagao a reintegragao e consectarios, pois na epoca 
da dispensa de seu empregado, inexistia no direito positivo 
do trabalho norma asseguradora da reintegragao para os
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146 Recurso de Revista - (TST) 439.041/98, Rel. Juiz Carlos Francisco Berardo, 
daTerceiraTurma, Subsegao I Especializagao em Dissfdios Individuals doTribunal 
Superior do Trabalho, 13/06/2001, in: DJU de 10/08/2001. p. 664.
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portadores do virus HIV.

O parecer do juiz Carlos Francisco Berardo 
abordou o seguinte:

Nao obstante a fa lta  de normas legais ou 
convencionadas na epoca da dispensa do 
Recorrente que garantiriam a reintegragao de 
trabalhador afetado pelo virus HIV, a situagao e 
singular, e e por este prisma que a controversia 
deve ser enfrentada. Assim, considerando o 
estigma que o portador do virus HIV ‘carrega’, 
desenvolvida ou nao a  doenga - AIDS -, e tendo 
em vista que a dignidade da pessoa humana e urn 
dos pilares em que se sustenta o Estado  
Democratico de Direito (Constituigao Federal, art. 
1°, inciso III), o Direito do Trabalho Brasileiro, ate 
pelo princfpio da hierarquia de normas, deve ser 
fiel a esse princfpio.147

Por decisao unanime, os m inistros da 
Terceira Turma, do TST, conheceram do recurso, por 
divergencia jurisprudencial e, no merito, dar-lhe provimento 
para determinar a reintegragao do obreiro, com pagamento 
dos salarios vencidos e vincendos e todas as vantagens 
que auferiria se estivesse trabalhando, ou, na impossibilidade 
concreta da reintegragao, o pagamento destas vantagens 
ate a data efetiva em que o Recorrente comegar a receber 
os beneffcios da Previdencia Social.

Inconformada nesse caso, a empresa 
recorreu da decisao a Subsegao Especializada, ajuizando 
embargos em recurso de revista, porem nao conhecidos 
pela Colenda Turma que fundamenta o julgamento, levando 
em consideragao a dispensa motivada do virus HIV e 
incontestavel atitude discriminatoria por parte da empresa, 
despedida considerada nula e reintegragao devida ao

147 Id.
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empregado com HIV148.

Os ministros Jose Luiz Vasconcellos e Rider 
Nogueira de Brito reiatam nesse processo que anteriormente 
a jurisprudencia da Code Superior em julgamento proferido 
pela Colenda Subsegao de Dissfdios Individuals apreciou 
processo semelhante em que a reintegragao e devida ao 
portador do virus HIV.

Os relatores chamam a atengao para o fato 
de que o artigo 8°, da CLT, autoriza a Justiga do Trabalho, 
na falta de dispositivos legais ou contratuais, a decidir com 
base na jurisprudencia, por anaiogia, por equidade e outros 
principios gerais do direito e, tambem, de acordo com os 
usos e costumes e o direito comparado, fazendo sempre 
prevalecer o interesse publico sobre o particular.

Ressalta o parecer que o Poder Judiciario 
nao esta criando nenhum tipo de estabilidade ao portador 
de doenga grave, cuja obrigagao caberia ao Poder 
Legislative. A decisao do judiciario assegurou a reintegragao 
do trabalhador, cumprindo os dispositivos legais e 
constitucionais que vedam a pratica discriminatoria, nao so 
contra o trabalhador, mas aquela dirigida a qualquer ser 
humano.

Entendem os relatores que:

o que nao se pode admitir e que o trabalhador seja 
descartado apenas por ser portador de doenga 
grave, sem que se busque uma solugao digna para 
o problema. A questao ganha relevo quando a 
doenga nao apresenta, de piano, uma inabilidade 
imediatado empregado, podendo permaneceranos 
sem se manifestar no organismo da pessoa 
infectada pelo virus, sendo expoente o de 
conhecido esportista americano que, embora 
portador do virus continuou exercendo a sua

148 Embargos em Recurso de Revista - (TST) 217791/95, Rel. Ministros Jose Luiz 
Vasconcellos e Rider Nogueira de Brito, da Primeira Turma, Subsegao I 
Especializagao em Dissidios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, in: DJU 
de 02/06/2000. p. 168.
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atividade profissional de jogador de basquete. 
Tambem e relevante, no caso dos autos, o grande 
porte da empresa demandada, fato que favorece a 
perfeita integragao do empregado no ambiente de 
trabalho, havendo a possibilidade, inclusive, de 
recolocagao do funcionario em varias atividades 
compativeis com a sua condigao. Se, no entanto, 
os efeitos da doenga estao impedindo o empregado 
de trabalhar, este deve ser encaminhado a 
Previdencia Social, para fins de concessao de 
qualquer dos benefi'cios previdenciarios estendidos 
pela Lei n°. 7.670/88 aos portadores do virus da 
AIDS.149

Neste caso, algumas normas 
infraconstitucionais tratam da mesma materia e com o 
mesmo objetivo de repudiar as discriminagdes, como a 
disposigao da Lei n° 9.029/95, de 13/04/1995, que profbe a 
testagem de gravidez, esterilizagao e outras praticas 
d iscrim inatorias para efeitos adm issionais ou de 
permanencia no trabalho.

O ato discriminatorio cometido pela empresa 
pode ser enquadrado como nulo, pois feriu os principios de 
todo o ordenamento jurid ico trabalhista, inclusive o 
dispositivo do art. 9°, da CLT, que estabelece a nulidade de 
“pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, 
impedir ou fraudar a aplicagao dos preceitos contidos na 
presente Consoiidagao.” Assim como devem ser respeitadas 
as normas e recomendagoes internacionais de que o Brasil 
participa e que repreendem a discriminagao e, como 
conSequencia, e urn ato que nao merece a benevolencia do 
Judiciario.

Outro julgado demonstra o entendimento do 
TST quando a ministra Cnea Moreira relata parecer em 
mandado de seguranga no sentido de:

149 Id.
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que adiantaria ao empregado sagrar-se vencedor 
numa agao trabalhista apos a sua mode? O direito 
deve ser agil e ser aplicado no momento certo, 
sob pena de tomar-se inocuo, mormente neste caso 
concreto, onde mais importante que os eventuais 
valores monetarios em discussao e a propria vital 
necessidade de o empregado exercer suas fungoes 
enquanto apto para tal.150

Neste caso, entende a juigadora que o 
trabalhador e portador de doenga que pode leva-lo a mode, 
sendo demitido de forma obstativa, a reintegragao faz-se 
necessaria sob pena de estar prejudicado o seu direito em 
decorrencia do transcurso do tempo.

Pode-se dizer que, embora nao haja 
referenda explfcita quanto aos empregados portadores de 
sfndromes ou de quaisquer outras doengas, verificam-se 
que as enumeragoes sao meramente exempiificativas, e 
nao taxativas, pois o que efetivamente interessa e a proibigao 
da discriminagao. Assim, parece inescapavel a conduta de 
que a pratica de atos discriminatorios pelo empregador esta 
vedado pelos arts. 3° e 5° da Constituigao Federal, bem como 
pela Lei n° 9.029/95. Quando o empregador despede o 
empregado por qualquer motivo discriminatorio estara 
exercendo de maneira abusiva o seu direito potestativo de 
despedir.151

Nesse contexto, a protegao ao trabalhador 
com HIV/aids e pautada em preceitos constitucionais, 
jurisprudenciais, na analogia, nos princfpios gerais do direito 
e nos costumes, como suporte aos princfpios universais 
de igualdade e defesa dos direitos humanos fundamentals.

150 Recurso Ordinario em Mandado de Seguranga - (TST) 197.134/95, Acordao 
1820/96, Rel. M inistra Cnea Moreira, da Segunda Turma, Subsegao II 
Especializagao em Dissidios Individuals do Tribunal Superior do Trabalho, in: DJU 
de 28/02/1997. p. 4380.
151 SANTOS, H. A. B. “Dano Moral e Aids no Direito do Trabalho”.dez/99. 
p.30.
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Nota-se, portanto, que o trabalho e um direito 

economico fundamental, fazendo com que a OIT dinamize 
um novo programa sobre “HIV/aids e o mundo do trabalho”, 
cuja base do mesmo e a protegao dos direitos fundamentals 
do trabalho dos homens e mulheres infectados e das 
pessoas vivendo com aids, alem da promogao das normas 
internacionais do trabalho para promover a adogao de 
medidas legais para sanar o problema e combater a 
discriminagao e a exclusao social.

Enfim, a orientagao dada pelo TST, como 
orgao de ultima instancia trabalhista, em todos os julgados 
colecionados, e no sentido da reintegragao no emprego do 
trabalhador, portador do vfrus HIV, por caracterizar a 
demissao discriminatoria e ilfcita, dentro do ordenamento 
juridico vigente. Apesar de a inexistencia de norma jurfdica 
prevendo estabilidade provisoria ao empregado portador do 
vfrus HIV e paciente de aids, sua dispensa sera nula quando 
o portador assintomatico do virus HIV, o despedimento tenha 
sido motivado exatamente por essa circunstancia e tenha 
havido a manifestagao efetiva da molestia, sabedor o 
empregador de sua presenga, o despedimento impega o 
obreiro de valer-se de servigos medicos conveniados.
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CONSIDERAQOES FINAIS

Por ser uma questao que enfoca a 
sexualidade, a aids e rotulada de doenga de homossexuais, 
prostitutas e usuarios de drogas, recheada de preconceito 
e discriminagao as pessoas que portam o virus HIV ou ja 
sao pacientes de aids. A exclusao da sociedade ou a 
discriminagao, com base em raga/etnia, sexo ou orientagao 
sexual, levaram a urn aumento do risco de infecgao, por 
afastar grande parte da populagao, vulneravel ou nao, dos 
servigos de saude. Nesse sentido, a solidariedade surge 
como modelo para o combate nao somente a aids, mas as 
doengas sexualmente transmisslveis.

A positivagao dos direitos humanos vem, 
justamente, reforgar a tutela estatal no sentido de protegao 
aos direitos fundamentais em qualquer parte do mundo. 
Assim como a ordem constitucional brasileira tern como 
fundamento a dignidade da pessoa humana, estabelecendo 
os direitos e garantias fundamentais nela expressos, nao 
exclui outros decorrentes dos regimes e princlpios por ela 
adotados ou dos tratados internacionais dos quais o Brasil 
seja parte.

Por sua vez, no tocante aos atos lesivos de 
desrespeito aos direitos e garantias fundamentais das 
pessoas com HIV e paciente de aids, sobretudo ao pleno 
emprego como direito economico fundamental, tem-se 
discutidos acerca da efetividade dos preceitos 
constitucionais e internacionais. Essa preocupagao surgiu 
como meio de preencher e compreender possiveis lacunas 
existentes ou interpretagoes no ordenamento jurfdico 
nacional, apesar de os direitos individuais, sobretudo pelo 
fato de os direitos fundamentais das pessoas infectadas 
pelo virus HIV nao estarem assegurados no ordenamento 
jurldico patrio explicitamente.

Por ser uma obrigagao social e urn princlpio 
constitucional, o direito ao trabalho e urn direito inalienavel



do ser humano, indispensavel a auto-realizagao em todos 
os setores de sua complexidade. No estudo apresentado 
percebe-se que embora nao haja referenda explfcita que 
as demissoes em relagao a sorologia positiva para o HIV e 
mais complexa do que em outras patologias, pelo fato de 
envolver uma serie de preconceitos, de ordem pessoal e 
da propria administragao da empresa, cujo estigma da 
doenga perpassa tanto no setor privado como no setor 
publico empresarial.

A OIT ve a questao da pandemia da aids como 
fator de entrave ao desenvolvimento, com implicagoes 
diversas e complexas na economia e na sociedade. O 
impacto do HIV/aids nos locais de trabalho e sempre mais 
sentido e mais severo que seu impacto na populagao em 
geral, haja vista que a maioria das pessoas que morrem de 
aids sao adultas, em plena atividade produtiva. Para tanto, 
a OIT criou em junho de 2001, na Assembleia Especial das 
Nagoes Unidas, em Nova lorque(EUA), o Codigo de 
Trabalho para Portadores do HIV/aids, cujo objetivo e 
proteger os direitos trabalhistas das pessoas com aids. 
Goncomitantemente, estara desenvolvendo urn programa 
sobre “HIV/aids e o mundo do trabalho”, cuja base visa a 
protegao dos direitos fundamentals do trabalho dos homens 
e mulheres e das pessoas vivendo com aids e a promogao 
das normas internacionais do trabalho para promover a 
adogao de medidas legais para combater a discriminagao 
e a exclusao social.

As Assessorias Juridicas das ONGs/aids, 
mantidas pela Coordenagao Nacional de DST e Aids, do 
Ministerio da Saude, tern desenvolvido inumeras atividades 
nas diferentes areas do direito, visando garantir os direitos 
das pessoas vivendo com HIV/aids, sobretudo decorrentes 
do preconceito e da discriminagao. A atuagao destas 
assessorias jurid icas frente aos orgaos judiciarios, 
principalmente os tribunals superiores demonstram a 
efetividade jurfdica das agoes impetradas. Nos anos de
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1996, 1997 e 1998 houve uma evolugao da jurisprudencia 
do STJ, em relagao a discriminagao por danos morais e 
materials; fornecimento de medicamentos para a aids e nos 
pianos e seguros de saude as pessoas vivendo com HIV/ 
aids no Brasil.

O Poder Judiciario, em alguns julgados 
embora tenha utilizado o termo “aidetico”, termo este que 
por si so ja tern uma conotagao pejorativa, demonstrando 
urn certo avango na discussao da tematica em questao. O 
avango verificado resultou das agoes judiciais impetradas 
em diversos rn'veis e diferentes instancias do Poder 
Judiciario, forgando os operadores do direito, incluindo juizes 
e promotores, a aprimorarem conhecimentos e conceitos 
a respeito do tema.

No TST, os casos de dispensa 
discriminatoria e de reintegragao ao trabalho teve nos anos 
de 1997 e 1998 uma incidencia considerada, tendo em vista 
que desde de 1995 os tribunals regionais do trabalho ja 
vinham adotando o direcionam ento que o TST 
posteriormente assumiu. Nesse ponto, o avango que a 
justiga do trabalho representou, mais especificamente o 
TST, serve de parametro aos demais orgaos do judiciario, 
no tocante aos atos lesivos de desrespeito aos direitos e 
garantias fundamentais dos trabalhadores com HIV/aids.

A protegao dos nao infectados depende 
fundamentalmente da preservagao dos direitos e da 
dignidade daqueles ja infectados. A luta contra a aids 
depende de veneer as tentativas de dividir o mundo entre 
“eles” e “nos”152, depende de perceber que a protegao da 
maioria esta intimamente ligada a protegao da minoria.

Consequentemente, a luta nao se trava por 
privileg ios, mas pelo cumprimento do dispositivo
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PARKER, R. AIDS a terceira epidemia: ensaios e tentativas . Sao Paulo: 
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constitutional. E inadmissivel que o trabalhador com HIV/ 
aids, alem de sofrer de uma doenga sem cura, tenha seus 
problemas agravados pelo preconceito e pela discriminagao. 
Todos os julgados analisados e discutidos, sobretudo no 
TST, demonstraram a violagao do direito ao pleno emprego 
- direito fundamental economico, ocasionando o preconceito, 
a discriminagao e a demissao das pessoas, trabalhadoras, 
vivendo com o HIV/aids no Brasil. Sem esquecer aquelas 
que estao nesse momento em casa, por imposigao das 
empresas, recebendo apenas seus proventos, sem direito 
a promogoes e qualificagdes devidas, como tambem outros 
homens e mulheres que nao tiveram a oportunidade de 
reivindicar seus direitos.
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