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O TRABALHADOR DOMESTICO
E A CONSTITUIcAO DO BRASIL

GEORGENOR DE SOUSA FRANCO FILHO (*)

1. 0 Plenario da Assembl6ia Nacional Cons-

tituinte aprovou, por 361 votos contra 3, al6m de

6 absteng6es, o art. 84 do Projeto elaborado pela

Ccmissao de Sistematizacao (de novembro; 1987),

atribuindo direitos especificos aos trabalhadores do-

m6sticos. Ficou renumerado como § 59 do art. 84,

e, face a supressao do § 39, passara a § 4°.

O § 59 do art. 80 aprovado em primeiro turno

possui a seguinte redagao final: "Sao assegurados

a categoria dos trabalhadores dom6sticos os di-

reitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XIV, XVI,

XVIII e XXI dente artigo, bern como a integra-

gao a Previdencia Social".

O caput do art. 89, a que se reporta o § 59,

consagra os direitos bdsicos dos "trabalhadores ur-

banos e rurais, alem de outros que visem a me-

lhoria de sua condigao social". Paz parte do Ca-

pitulo II (Dos Direitos Sociais) do Titulo I (Dos

Principios Fundamentals) da futura Constituigao

Federal (CF). Ao dom6stico deverao se aplicar os

referidos acima, cuja redagao definitiva 6:

a) "salario minimo, fixado em lei, nacio-
nalmente unificado, capaz de atender As suas
necessidades vitals e as de sua familia, corn
moradia, alimentagao, educagao, saiide, lazes,
vestuario, higiene, transporte e previdencia so-

cial, corn reajustes per16dicos, de modo a pre-
servar-]he o poder aquisitivo, vedada sua vin-
culagAo para qualquer fim" (nQ IV);

b) "irredutibilidade do salario (ou venci-

mento), salvo o disposto em convengao ou acor-

do coletivo. (e nos casos em que as vencimen-

tos dos funcionerios publicos excederem ao te-

to resultante da remunera¢ao basica do nivel

(*) Georgenor de Sousa Franco Filho 6 Juiz Presi-
dente da Junta de Conciliagao e Julgamento de Macape
(8.a Regiao), Professor de Direito Internacional Pnblico ds
Uniao das Escolas Superiores do Estado do Pare (UNESPA),
Vice-Presidente da Associagao dos Magistrados Trabalhis-
tas da 8.a Regiao, Membro da Academia Paraense de Le-
tras, Ordem National dos Escritores, Inslituto Brasileiro de
Direito Previdenciario a Sociedade Brasileira de Direito
International. Em 1984, recebeu o Pr6mio "Oscar Saraiva',,
de Direito Processual do Trabalho, do Tribunal Superior
do Trabalho.

mais alto da carreira ou do classe funcional

acrescida dos adicionais pr6prios e por tempo

de servigo)" (n' VI);

c) "d6cimo terceiro salario corn base na
remuneragao integral ou no valor da aposen-

tadoria" (nQ VIII);

d) "repouso semanal remunerado, prefe-

rencialmente aos domingos" (n' XIV) ;

e) "Bozo de ferias anuais remuneradas

em pelo menos, urn tergo a mais do que o sa-

lario normal" (n' XVI) ;

f) "aviso pr6vio proportional ao tempo

de servigo, sendo de no minimo de trinta dias,

nos termos da lei" (nQ XVIII) ; e,

g) "aposentadoria " (nQ XXI).

A consagragao constitutional desses direitos ao

dom6stico permite uma analise perfunct6ria e bre-
ve, como a que segue.

2. E o dom6stico, por definicAo legal, o em-

pregado que presta "servigos de natureza nAo eco-

n6mica a pessoa ou a familia no Ambito residen-

c;al destas" (art. 79, "a", da Consolidagao das Leis

do Trabalho - CLT), o que jA faz substantial di-

ferenga em relagao ao empregador tratado no art.

29 consolidado, onde esta clara a atividade eco-

ndmica.

A mat6ria nunca foi objeto de regulagao cons-

titucional . E, data venia , nao deveria se-lo, pena
de se dever dispor na Lei Maior acerca de outras
profissoes (v.g., medicos, jornalistas, professores,

t6cnicos em radiologia, analistas de sistemas, au-
xiliares de enfermagem, guardadores de veiculos

automotores, digitadores, eletricistas. Enfim, toda
a gama de atividades que existe hoje), tao dignas

quanta a dos dom6sticos (1). A elevagao a dispo-

sitivo constitutional 6 novidade. Nao existe - nem

existiu nas anteriores - na vigente CF de 1967

do Brasil, nem se cogitou no Anteprojeto da Co-

(1) Aponte! esse aspeclo em artigo na imprensa do
Para: 0 trabalhador dom6slico no Projeto do Constitniyis.
Belem, is 0 Liberal, ed. de 13-12-1987, pag. 8.
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missao de Altos Estudos Constitucionais (Comis-

sao Afonso Arinos).

No Projeto de Constituigao de Julho/1987, o

art. 14 consagrava os direitos de agora e outros

mail: adicional noturno (n° X), salario- familia

(n° XII), proibigao de trabalho noturno (e insa-

lubre) a menor de 18 anos e qualquer trabalho a

menor de 14 anos, salvo aprendiz corn tr ios horas!

dia (n9 XXIII), estabilidade provis6ria em casos

de acidente no trabalho (ou doenga profissional)
(n° XXIX), al6m de proibir trabalho a menor

em regime de gratuidade (paragrafo irnico).

Corn pequenas alteragoes, o Primeiro Substitu-

tivo (de Agosto/1987), no art. 8°, manteve direitos

so dom6stico. 0 Segundo Substitutivo We setem-

bro,1987) os reduziu a semelhanga do que foi le-

vado a votagao no Plendrio (art. 79), terminan-

do pela adogao das regras do aprovado 6 5° do

art. 89, consagrados pela Assembl6ia Nacional

Constituinte.

3. No Governo Artur Bernardes, o art. 3°, n°

XXIII, da Lei n9 4.632, de 06, Janeiro/ 1923, auto-

rizava o Presidente da Republica a regulamentar

o servigo dom6stico na Capital Federal, sem dar

direitos a esse tipo de trabalhador. Hodiernamen-

t?, a injustiga corn o domdstico foi superada a

partir da Lei n° 5.859, de 11/dezembro/1972, ao the

assegurar direitos a f6rtas (20 dias a cada doze

meses, cf. o art. 61? do Decreto regulamentador n°

71.885, de 09/margo/1973), a salario ajustado li-

vremente pelas partes, que nao 6 necessariamente

o minimo, ao registro profissional, que the da di-

reito a protegao assistencial e previdencial, cujas

contribuigoes (18,5%) sao calculadas sobre o mi-

nimo vigente.

0 dispositivo aprovado inova e amplia os di-

reitos do dom6stico, ate agora constantes apenas

de lei ordindria, como qualquer outra profissao.

Alguns dispositivos sao altamente salutares, e, na

pratica, boa parte dos empregadores ja age as-

sim. E o caso do repouso semanal remunerado (n9

XIV), dado que a quase totalidade dos dom6sti-

cos nao trabalha aos domingos e, nao raro, nos

feriados, havendo mesmo caso de adogao da cha-

mada "semana inglesa" (inexistencia de traba-

lho aos sabados), e as f6rias anuais sao remune-

radas e gozadas em 20 ou 30 dins, se se aplicar o

art. 130, da CLT, como boa corrente vern acer-

tadamente opinando (2), conquanto assim nao en-

tenda Carrion, que se manifesta pela impossibili-

(2) H5 decisoes jurisprudenciais nesse sentido. Assim,
v.g., o V. Ac. TRT B .a Regiao n.° 450/87 (Prot. TRT RO
108187) de 18-03-1987. Relatora: Juiza Marilda Wanderley
Coelho, publicado, na integra, in Revista do TRT da 8a
Regiao, n.° 39, 1987, pp. 116/117, cuja ementa aponta: "An
empregado dom6stico sao devidas f6rias proporcionais co-
mo estabelece o artigo 2° do Decreto n.0 71.885/73, quo
regulamentou a Lei n.° 5.859, de 11-12-1972. Aplicagao do
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dade das ferias escalonadas considerando o nti-
mero de faltas (3). A aposentadoria, como decor-
r6ncia da condigao de segurado obrigat6ria da

previdencia social, igualmente jd 6 assegurada ao
dom6stico.

As inovagoes estao no salario minimo obri-
gat6rio e sua irredutibilidade, no chamado "deci-

mo terceiro salario" e no aviso pr6vio. A indent-
zagao, que antes constava do Projeto original, nao
foi objeto de aprovagao pelo Plendrio da Consti-
tuinte.

4. Quanto no pagamento obrigat6rio do sala-

rio minimo, antiga denominagao do agora chama-

do Piso Nacional de Salarios (Decreto-lei n° ..

2.351, de 07/agosto/1987). a medida sera, do pon-

to de vista pratico, prejudicial ao dom6stico. it

frequente que o empregador pague ao empregado

dom6stico salario integralmente, as vezes maior

que o piso national de saldrios (4), e o recolhi-

mento previdenciarto seja, tambem no sua inte-

gralidade, Onus patronal. Da mesma forma, nao 6

costume o empregador efetuar descontos de mo-

radia (para os dom6sticos que residem com o pa-

trAo) e de alimentanao (para os que, residindo ou

r-ao com o empregador, fazern refeigoes nas ca-

ses onde trabalham).

A novidade, entao, poderd implicar na redu-

gao do ganho real do dom6stico. Embora o sala-

rio seja irredutivel (assim a redagao do aprovado

n° VI do futuro art. 8°), o que 6 excelente medi-

da para todos os trabalhadores, parte dele 6 (ou,

pelo menos, ainda pode ser) pago em utilidades

(moradia, alimentanao, vestudrio, higiene e trans-

porte), al6m da contribuigao previdenciaria na

parte que tocar ao obreiro. Com efeito, o empre-

gado dom6stico, morando e se alimentando na

casa e as expensas do patrao, ganhando o mini-

mo legal (piso nacional de salarios), podera so-

frer descontos de alimentagao e moradia. e, em

alguns casos, vestudrio (nao o uniforme usado

por alguns dom6sticos), higiene (material de use

pessoal do dom6stico, se fornecido pelo emprega-'

dor), e, eventualmente, transporte (quantas vezes

o pr6prio patrao manda buscar o empregado em

sua - do empregado - cassa, ou the fornece di-

principio da norma mais favoravel", e, na fundamentagao,
relere a V. Ac. do saudoso Ministro Coqueijo Costa (Ac.,
n.0 1.786, de 18-05- 1982, in LTr, n-0 48, jan./1983), ado-
tendo semelhante posigao.

(3) CARRION, Valentin. Comentar:os a CLT . Sao Pau-
lo, Revista dos Tribunais, 10a ed., 1987, pig. 20. Russo-
mano tambam entende dessa maneira ( in Comentarios I
CLT. Rio, Forense, 10.a ed., 1983, peg. 34).

(4) Veja-se os classificados publicados diariamenfe em
foda a imprensa nacional. E, mais , a revista "Veja", ed.
de 9-3 1987, p. 32/33, demonstrou virios exemplos de do-
m6slicos com salirios elevados , alguns superiores a me-
dia nacional, chegando at6 a diaries de Cz$ 1.000,00, don-
do Cz$ 30.000,00/mas.
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nheiro para o Onibus, ou mesmo the di recursos

pecuniarios para deslocamentos variados?), mats

a contribuigao previdenciaria (10% pelo emprega-

dor e 8,5% pelo empregado), calculada sobre o sa-

lario mfnimo de referencia, que, em abril de 1988,

6 de Cz$ 4.932,00 (5).

Em termos numdricos, hoje (abril/1988), quan-

do o piso nacional de salarios a de Cz$ 7.260 00,

a permissao maxima de descontos continua a ser

de ate 70%, observando-se o limite fixado no art.

82. da CLT. Ou seja, o domestico podera ter des-

cortados 70% a titulo de utilidades (no importe

de Cz$ 5.082,00), mats 8.5% de contribuigao pre-

videnciaria (Cz$ 419,22). Recebera, ao final do m@s,

liquidos, apenas Cz$ 1.758,78, destinados a outras

despesas e necessidades pessoais (educagao. sau-

de) e, eventualmente, lazer, o que, evidentemente,

pouco ou nada representara. Isto 6, com a regra

insculpida no art. 84, § 59, aprovado pelo Plena-

rio da Constituinte, o domestico recebera, em moe-

da corrente, para seu gusto pessoal, efetuados os

descontos legais permitidos, bern menos do que,

na malor parte das vezes, recebe atualmente.

Se, apenas para argumentar, suponha nao
Baja nenhum outro tipo de desconto, e apenas o
de alimentagao, a teor da Let n° 3.030, de 19/de-
zembro/ 1956, que, aplicada aos trabalhadores em
geral, previo desconto para refelcOes preparadas e
fornecidas no estabelecimento empregador (art.
21), e esse desconto por fornecimento de alimen-
tagao 6 da ordem de 25%, teremos: piso national
de salarios de Cz$ 7.260,00, menos 25% de allmen-
tagao (Cz$ 1.815,00), menos 8,5% de contribuigao
previdenciaria (Cz$ 419,22), com o liquido de Cz$

5.025,78. Havers vantagem para o trabalhador?

5. 0 d6cimo terceiro salarfo aprovado 6 sa-

lutar. Cre-se mesmo que boa parte dos emprega-

dores ja adote esse tipo de procedimento. Convem,

aqua, contudo, recordar que a denominagao legal

atribuida a esse direito 6 "Gratificagao de Natal",

ecmo instituida pela Lei no 4.090, de 13/julho/

1962. A expresso "d6cimo terceiro salarfo" 6 a

denominagao popular que o leigo se acostumou

a chamar a gratificagao natalina. Talvez moti-

vos de diversidade religiosa (nem todas as reli-

gioes tem, em dezembro, m6s do calendarlo grego-

riano, as festas do Natal cristAo) tenham levado

A, adogao do nome pelo qual essa parcela traba-

lhista se vulgarizou.

6. A futura CF institura um outro direito

ao dom6stico: o aviso previo, e que 6, hoje, de-

vido aos trabalhadores em geral em caso de dis-

pensa sem justa causa. Ocorrendo despedida mo-

(5) 0 salirio-de-contribuigao incidiri sabre o anotado
na CTPS do empregado se esle receber mats que o minima
vigente ale o limite de Tres (art. 5 .0, § 1.0, do Lei u.0
5 859/72).
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tivada, o empregador desobriga-se do pagamento
do pre-aviso.

Se a dispensa for justificada, nao havers dil-

vida quanta ao direito do domestico a receber o

aviso previo. Fsse, alias, deve ter sido o unto

pensamento do autor (ou autores) da iniciativa

em atribuir direito ao pre-aviso ao trabalhador do

lar Entrementes, na ocorrencia de resolugao do

pacto laboral, e sucedendo o ajuizamento de re-

c'.amacao trabalhista, o empregador, necessaria-

mente, terA, de provar a pratica faltosa do em-

pregado despedido. Justa causa se prova, de re-

gra, atraves de testemunhas. Somente em alguns

casos a prova 6 documental e em outros, mats ra-

ros, pericial. A confissao, sem duvida a melhor

de todas as provas (art. 334, no II, do C6digo de

Processo Civil - CPC), 6 praticamente inocorri-

vel. A pratica ensina do carater epis6dico, no fO-

ro trabalhista, de um empregado confessar espon-

taneamente ter concluido qualquer falta grave. 0

normal 6 a negativa da atitude e, por corolario,

o Onus se transfere h. parte que alega , o empre-

gador (regra do art. 333, no II, do CPC).

O aviso previo nao 6 novidade na vida labo-

ral do domestico. Pot objeto do Decreto-let n9
3.078 , de 27 /janelro /1941, anterior A pr6pria CLT,

que 6 de 01/maio/1943 (Decreto-lei n° 5.452), A
base de oito dias, e que, para alguns juslaboralls-
tas, continua a viger (e), embora a matoria dis-
corde (v.g., Sussekind e Amaro Barreto), at6 por-

que, "se aplicado, o fol multo pouco", na sintese
do eminente Orlando Teixeira da Costa (7).

Ora, o trabalhador perde direito ao pr6-aviso

quando pratica falta grave. 0 atual art. 482, da

CLT, elenca as causas ensejadoras da despedida

motivada: da Improbidade aos atos lesivos da hon-

ra ou da boa fama do empregador ou de tercei-

res, da desidia A, embriaguez habitual ou em ser-

vigo, da indisciplina A incontin6ncia de conduta

ou mau procedimento, e outras mats. 0 Onus da

prova da falta grave incumbe, Indiscutivelmente,

em jufzo, ao empregador. Se a prova 6 testemu-

nhal, servirao de testemunhas as pessoas que pre-

senclaram - ou tiveram noticia isenta - da ocor-

rtncia do ato faltoso. 0 empregado dom6stico re-

laciona-se, em tese, apenas corn a familia do pa-

trao. Quando multo conhece alguns amigos da

familla para a qua] presta servigos, ou, o dbvlo,

tem seus pr6prlos amigos que, algumas vezes, o

encontram na casa do empregador. E, a casa (do

empregador ou qualquer resWncia) 6 invlolavel

(art. 153, § 10, da CF em vigor) e continuara a

ser (art. 60, § 12, da futura CF), o que impossi-

(6) Assim, e.g., RUSSOMANO, Mozart Victor. Ob. cdL
pig. 34.

(7) COSTA, Orlando Teixeira da. Esindes de dirello
do irabaiho a procassual do trabalho. Sao Paulo, LTr, 1980,
pig. 116.
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bilita qualquer especie de fiscalizap$o administra-

tiva. Ora, se s6 ha amigos , como , ent$o , v.g., pro-

var a desidia de um domestico , no Interior de

uma residencia familiar , se as unicas testemunhas

serao o conjuge ou os filhos do patrao? Como

admitir essas pessoas comp testemunhas se 6 ex-

pressa a proibigao do CPC em vigor , quanto ao

parentesco , amizade intima ou inimizade com a

parte , ou mesmo quando ha interesse no desfe-

cho da agao (art. 405, §1 29 e 39, do CPC)? E se

o empregado abandonar o servigo , ficara o patrao

a merce de quem , se nao tera metos habeis pare

provar o abandono , que 6 falter grave ( art. 482,

"I", da CLT )? Ficara prejudicado o empregador.

Por outro lado, se o empregado toma a ini-

ciativa de rescindir o contrato de trabalho domes-

tico, devera dar aviso pr6vio ao empregador, como

prev6 o vigente art. 487 , § 29, da CLT? E na ocor-

r6ncia de causas para a rescisao indireta do con-

trato de trabalho , quando o motivo para o des-

pedimento 6 culpa do empregador , consoante cons-

ta do art. 483 consolidado , como a hip6tese do

tratamento com rigor excessivo ( art. 483 , "b", da

CLT), como o empregado podera provar , judicial-

mente, a falta do patrao , dada a impossibilidade

de prova testemunhal ? Prejuizo para o domestico.

F lcarao essas regras para o legislador ordina-

rio? Aplicar-se-do ao domestico as mesmas dispo-

aic6cs dos demais obreiros? A regra constante do

futuro § 59 do art . 89, aprovado em primeiro tur-

no pela Assembleia National Constituinte, 6, em

esforgo interpretativo , auto -aplicavel na sua inte-

gralidade , sendo desnecessaria qualquer regulaCao

ulterior? A jurisprudencia ira, atrav6s das deci-

soes da Justiga do Trabalho , disciplinar as proce-

dimentos ? Todas essas duvidas ja comecam a ace-

nar, e preocupar , as empregadores e as emprega-

dos dom6sticos.

7. Agiu certo o legislador constituinte ao re-
tirar do Projeto de Novembro / 1987 o direito a

indenizagao atribuida ao domestico . Mantido, e na

ocorr6ncia de falta grave , que dependeria de pro-
va, a essa se tornaria praticamente ineficaz, na
hip6tese mais habitual da testemunhal , novas du-

vidas surgiriam e talvez se tornasse mats dificil
a manutengao da relagao entre as partes dense
contrato especialissimo de trabalho.

Assam como 6 injusto descumprir as obrigacoes

devidas ao trabalhador , nao 6 justo onerar de-

masiadamente o patrao . A esse tipo de pratica

nao se presta a Justiga do Trabalho que, como

se tern insistido a longuissimo tempo, nao 6 pro-

tecionista . Protecionista pode ser a lei, que exige

a perfecta organizagao empresarial ( advirta-se:

uma residencia familiar nao 6 uma empresa), nao

o julgador , que, por sua formagao e carater, 6

absolutamente Isento e impartial.
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8. A Assembl6la Nacional Constituinte pode-

ria ter revisto o dispositivo e adapts-lo a reali-

dade, pelas exclusivas peculiaridades da relacio

de emprego domestico. Nero se tern noticia de rela-

cionamento patrao-empregado mais intimo que o

sub examen . 0 domestico vive e convive com as

pessoas para as quaffs labora, penetra na intimi-

dade do lar, participa (direta ou indiretamente)

das alegrias e das tristezas da familia para a qual

trabaiha, muitas vezes 6 o confidente do empre-

gador. Deixar livre a fixagao do quantum sala-

rial, dadas as condigoes verdadeiramente atipicas

desse tipo de pacto laboral, excluir o aviso pre-

vi como foi excluida a indenizaedo, seriam me-

didas mais adequadas pelas dificuldades e situa-

goes apontadas acima, sobretudo porque o contra-

to de trabalho 6 um "contrato-realidade", e como

tal deve ser analisado.

O ideal seria a simples supressao do entao

art. 89 do Projeto de Novembro/1987, transferin-

do-se ao legislador ordinario a institulgao de di-

reitos especificos ao domestico como, por certo 0

fara com relacao a outran profissoes.

Caso entendesse absolutamente necessaria a
referenda ao trabalho domestico, o dispositivo po-
deria ter sido redigido: "Lei ordinaria assegurara
direitos especificos a categoria dos trabalhadores
dom6sticos", abstraindo-se qualquer refer@ncia a
previdencia social, da qual ja sao segurados obri-
gat6rios, e ate porque M. flagrante redundancia
face o aprovado inciso IV do caput do art. 89, com
o comentado § 59.

Ademais, nao se pode olvidar que o § 59, se,

por um lado, agora estendeu ao domestico direitos

teoricamente em demasia, igualmente eliminou a

possibilidade de the ser concedido, amanha, ou-

tros, salvo Emenda Constitutional. Assam, v.g., sa-

lario-familia, adicional noturno, horas extras (8),

seguro-desemprego e outros macs. Ao cabo, quern

perdera sera o pr6prio domestico, na ilus6ria cren-

Ga de que saiu vitorioso.

Pode ainda ser reparado o dano , no segundo

turno das votagbes. Corn isso , ou seja, corn a su-

pressao desse dispositivo , se daria ao domestico,

trabalhador como as demais, mas corn caracteris-

ticas especialissimas, condigbes de ter direitos efe-

tivamente validos e eficazes , e, acima de tudo. ga-

rantido o seu emprego . Afinal , de nada, ou de

muito pouco , adlanta garantir constitucionalmente

muitos direitos ao trabalhador se a ele nao se

garantir o maior e macs importante de todos os

direitos: o direito de ter emprego ( e conserver-lo).

Cinco de abril de 1988

(8) Hi Estados (v.9., Franga , Italia a Gra-Bretanha)
onde a Jornada de trabalho do domestico 6 fixada em olio
horas/dia.
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